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RESUMO 

O presente estudo trata da avaliacao da degradacao ambiental de parte do 
Serido Oriental Paraibano, com 947,81km2 de extensao. Neste sentido foi 
elaborado o mapa de degradagao ambiental contendo quatro niveis de 
degradagao: baixo; moderado; grave e muito grave. Os parametros utilizados 
nesta classificagao foram: vegetagao; topografia; solo/geologia; ecologia; 
mecanizagao; area agricola; densidade populacional e pecuarizagao. Este 
trabalho vem a confirmar a gravidade da ocorrencia dos processos de desgaste 
das terras no Estado da Paraiba, uma vez que 44,86% da area possuem o indice 
grave de degradagao e 2,24% esta em processo muito grave de degradagao, 
onde estao, provavelmente, se formando os "nucleos de desertificagao". Alem 
dos parametros utilizados na avaliacao da degradagao ambiental, foram aplicados 
a populacao local varios questionarios, visando diagnosticar as condigdes socio-
economicas e ambientais do produtor e do seu nucleo familiar. A metodologia, 
aplicada neste estudo procura nao apenas fazer uma analise dos aspectos 
fisicos, biologicos ou climatologicos que atuam no processo degradagao 
ambiental, mas tambem, considera os aspectos socio-economicos, e em especial, 
a importancia da mulher no combate a desertificagao. 



vii 

ABSTRACT 

The present study is about the evaluation of the environmental degradation of part 
of the Serido Oriental Paraibano, with 947.81km2 of extension. In this context the 
map of environmental degradation containing four degradation levels: lower; 
moderate; serious and very serious, was elaborated. The parameters used in this 
classification were: vegetation; topography; soil/geology; ecology; mechanization; 
agricultural area; populational density and cattle-raising. This work confirms the 
gravity of the occurrence of the processes lands degradation in the State of 
Paraiba, as 44.86% of the area possess the serious index of degradation and 
2.24% is in very serious process of degradation, tending to form the so called 
"nucleus of desertification". Besides the parameters used in the evaluation of the 
environmental degradation, several questionnaires were applied to the local 
population, seeking to diagnose the socioeconomic conditions of the farmer and its 
family nucleus. The methodology, applied in this study just seeks not to do an 
analysis of the physical, biological or climatological aspects which play a role in 
the process of environmental degradation, but, it considers the socioeconomic 
aspects, in special, the woman's importance to combat the desertification. 



CAPlTULO I 

CONSIDERAQOES GERAIS 

1.1- Introducao 

0 semi-arido e hoje uma area muito fertil para a exploracao politica 

de sua populacao. A regiao ja nao tern mais as condigoes minimas de 

sustentabilidade. A degradagao ambiental cada vez mais se acentua, formando, 

em alguns pontos, os chamados "nucleos de desertificagao". O sertanejo, 

principalmente o homem do campo, continua cada vez mais pobre, abandonado 

pelo poder publico e a merce da manipulagao politica, ou seja, a cada dia vai 

perdendo os seus valores e se tornando "materia-prima" para a chamada 

industria das secas. 

Os representantes do poder politico, estejam eles exercendo cargos 

executivos, legislatives e/ou cargos tecnicos, quer trabalhando nos bastidores, ou 

nao, sao exatamente aqueles que possuem grandes extensoes de terra e que 

monopolizam os recursos dos programas governamentais e privados, decidindo 

assim, a execugao e a localizagao das obras. Dessa forma, familias, grupos ou 

facgoes sao intencionalmente favorecidos, impossibilitando o desenvolvimento de 

uma economia social e justa. (Rede Globo, 1984). 

O papel da Universidade e fundamental na formagao da 

conscientizagao e mobilizagao da sociedade civil em torno dos reais interesses da 

regiao. A posigao apartidaria adotada pela Universidade Ihe confere autoridade, 
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mas e preciso que ela abandone sua postura isolacionista confortavel. E preciso 

tambem, que acabe com seu mimetismo cultural e cientifico e se lance de fato, no 

ensino e na pesquisa, em busca do universal pelo regional. 

(Rede Globo, 1984). 

De acordo com Rocha (1997), a maior poluigao existente no mundo 

e a "poluicao mental", sendo necessario urgentemente, cuidar da despoluicao da 

mente humana. 0 que tern colaborado muito, sao os encontros, congressos e 

cursos de educacao ambiental. A degradagao ambiental esta trazendo doenca, 

fome, miseria e tudo o que e de desgraca humana, portanto, necessario se torna 

a elaboragao e a execugao de projetos ambientais em quase todas as unidades 

ambientais do Brasil. -

Segundo Matallo (1998), as projegoes de degradagao ambiental no 

semi-arido sao muito preocupantes. Para o ano 2000, 88% da area podem estar 

antropizados, se mantido o ritmo atual, saindo dos 53% ja registrados em 1990. 

Essas projegoes sao altas considerando que, mesmo na regiao sudeste, de 

intensa e antiga ocupagao a antropizagao atinge 83%. 

A agropecuaria nordestina de urn modo geral, nao e muito 

desenvolvida. A produtividade das culturas de subsistencia (milho, feijao, arroz, 

etc.), cultivadas na regiao e muito baixa. Urn outro ponto de estrangulamento da 

agricultura no semi-arido e a dificuldade de adogao, por parte do homem do 

campo, de tecnologias agropecuarias voltadas para melhor convivio com a seca. 

A tecnologia e essencial para a solugao da problematica agricola do semi-arido, 

mas a sua aplicagao so e possivel se estiverem disponiveis outros fatores de 

produgao, em especial a terra, o credito e a assistencia tecnica. A modernizagao 

da agropecuaria nordestina pode ser feita atraves da irrigagao bem conduzida1 e 

da utilizagao de culturas e animais adaptados as condigoes ambientais do semi-

arido. (Mendes, 1986). 

A Paraiba e o Estado brasileiro que possui o maior percentual de 

areas com nivel de desertificagao muito grave (29%), afetando o dia-a-dia de mais 

de 653 mil pessoas residentes nessas localidades. Pouco mais de 70% do 

' A irrigagao no Nordeste esta restrita as regiSes onde se registra a disponibilidade de agua de boa qualidade, 
e a adocao de tecnicas de irrigagao bem conduzidas. 



Capitulo -1: Consideracoes gerais 3 

territorio paraibano, onde residem 1,66 milhao de pessoas (52% do total da 

populagao) sao afetados pelo problema. O sobrepastoreio, a alta densidade 

populacional registrada em varias localidades, os constantes desmatamentos e o 

manejo ambiental sem planejamento, faz com que grande parte das terras do 

Estado enfrente serios problemas de erosao e redugao da fertilidade potencial dos 

solos. (Monteiro, 1995). 

O Serido e uma das regioes mais erodidas do Nordeste. Ja nao 

existe solo nas colinas, as arvores e os arbustos se localizam muito distanciados 

pela dificuldade de enraizamento. Os seixos rolados existentes por toda parte e 

as massas de granito redondo que sobressaem, demonstram como a erosao 

lenta, atraves de seculos, deixa vestigios ciclopicos. (Duque, 1980). 

O uso da terra, portanto, esta condicionado a disponibilidade de 

agua nos solos devido aos altos indices de aridez, onde as terras agricolas estao 

localizadas em areas de baixadas, tabuleiros e terracos aluviais de solos 

profundos, com boa retencao de umidade. (EMBRAPA, 1992). 

Apesar da importancia dos temas relacionados com a degradagao 

ambiental, as pesquisas realizadas na area sao ainda muito limitadas, 

especialmente na Paraiba. Conforme Rodrigues (1997), sao poucos os trabalhos 

desenvolvidos em nivel local, predominando aqueles de carater geral para toda a 

regiao Nordeste, sem contar que apenas uma pequena quantidade desse 

material esta disponivel, mesmo em bibliotecas publicas. 

A metodologia adotada na realizacao deste estudo e o resultado da 

reuniao de relevantes trabalhos desenvolvidos no semi-arido nordestino, que 

aplicaram as tecnicas de sensoriamento remoto e sistema de informacao 

geografica na avaliacao da degradagao ambiental. Os trabalhos que serviram 

como references basicas na avaliacao da degradagao fisico-quimica e biologica 

foram: Ferreira et al. (1997), ITDG (1994) e Baumgratz et al. (1986). Para a 

diagnose das questoes socio-economicas adotou-se a metodologia de Rocha 

(1997). 

Este trabalho procura destacar o "homem" no contexto do processo 

de desertificagao do semi-arido nordestino, especialmente o paraibano, 

enfatizando-se as questoes sociais e o papel desempenhado pela mulher no 

enfrentamento deste grave problema. 
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1.2- Problematica ambiental da regiao 

Pouquissimos agricultores se preocupam em executar alguma 

pratica de conservacao do solo, ou as conhecem (Figura 1.1). O uso de 

agrotoxicos na regiao geralmente e praticado pelos agricultores principalmente no 

periodo chuvoso. Considerando que a sua utilizagao e feita num periodo 

relativamente curto, e que muitos produtores estao deixando de aplicar os 

agrotoxicos devido as dificuldades financeiras, essa pratica nao deve estar 

provocando maiores problemas de ordem ambiental. 

Destacam-se, na regiao, varias industrias de transformagao de argila 

(tijolo e telha) que, de certa forma, tern uma grande representatividade 

economica, participando de forma expressiva no mercado de trabalho e na renda 

regional, porem as constantes retiradas de lenha da vegetacao remanescente 

para abastecer as olarias, panificadoras e ate mesmo para uso domestico, tern 

sido urn dos principals fatores da expansao dos processos de desertificagao 

observados na area de estudo (Figuras 1.2 e1.3). 

FIGURA 1.1- Plantio acompanhando o caimento do terreno. Pratica muito comum 
na regiao e que demonstra a falta de orientacao e conscientizacao 
do agricultor quanto ao uso da terra e as praticas de conservagao 
do solo. Marco/1999. 
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FIGURA 1.2 - Olaria. O uso intensivo de lenha e argila e apontado como as 
principals causas do processo de desertificagao observado na 
area. Marco/1999. 

FIGURA 1.3 - Desmatamento da caatinga para a producao de carvao. E 
observado em areas com indice de degradagao moderado, onde 
ainda restam alguns pontos com vegetacao. Marco/1999. 
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A retirada da cobertura vegetal tern tambem, provocado, de 

imediato, serios problemas de erosao tanto na epoca seca, atraves da erosao 

eolica, muito comum na regiao devido aos constantes ventos, ocasionando a 

perigosa erosao laminar e, no periodo chuvoso, (geralmente com chuvas 

torrenciais) ocorrem grandes enxurradas ocasionando a erosao por sulcos ou ate 

mesmo a formagao de vogorocas. Portanto, a area esta sempre sobre intenso 

processo de erosao, acelerada pela agao antropica. (Figura 1.4). 

As Figuras 1.5 e 1.6, destacam duas areas com bastantes solos 

expostos, especialmente na epoca da estagao chuvosa onde e comum a 

recuperagao ou o crescimento rapido da caatinga. Nessas areas a criagao 

extensiva de bovinos, caprinos, ovinos e ate mesmo asininos, vem consumindo a 

vegetagao, brotos e sementes, que aliadas as sucessivas queimadas, estao 

tornando-as estereis. 

FIGURA 1.4 - Erosao por sulcos. Muito comum em areas desprovidas da cobertura 
vegetal. Setembro/1999. 
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FIGURA 1.5-Area com bastantes solos expostos mesmo no periodo das 
chuvas. Margo/1999. 

FIGURA 1.6 - Area com bastantes solos expostos e apresentando um nivel muito 
grave de degradagao ambiental. Setembro/1999. 
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A mineracao na regiao do Serido ainda e praticada por metodos 

primarios. Esta atividade deve ter um estudo mais aprofundado, tanto a respeito 

dos impactos ambientais, como nos beneficios socio-economicos que pode 

produzir para a comunidade. A mineracao tern sua importancia, sobretudo durante 

as secas quando o garimpo passa a se constituir numa das poucas alternativas 

de trabalho na regiao, desempenhando importante papel na fixacao da populacao. 

(Figura 1.7). 

Durante as sucessivas visitas a area de estudo foi observada a 

presenca marcante de lixo urbano espalhado por varios pontos, alem das cidades 

e povoados. A esse fato pode estar relacionada a presenca de insetos na regiao, 

principalmente a mosca. Observou-se ainda, na periferia de Picui, a presenca de 

um lixao junto a um manancial e muito proximo a cidade. 

FIGURA 1.7 - Garimpo. Tipo de exploracao que ocorre geralmente em areas de 
relevo montanhoso ocasionando danos ao ambiente em pontos 
especificos. Setembro/1999. 

A decomposicao do lixo produz um liquido altamente poluido e 

contaminado, conhecido como chorume. Este liquido contem uma concentracao 

de material organico equivalente 30 a 100 vezes o esgoto sanitario, alem de 
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microrganismos patogenicos e metais pesados. Estando o deposito de lixo em 

local nao apropriado, o chorume pode atingir os mananciais subterraneos e 

superficiais. (Tucci, 1997). E alta a vulnerabilidade do lencol freatico e do 

manancial de serem contaminados pelo chorume deste lixao. (Figura 1.8). 

FIGURA 1.8 - Lixao localizado na periferia da cidade de Picui. Fonte de ratos, baratas, 
moscas e doencas para a populacao local. Marco/1999. 

A falta de condigoes de subsistencia, o descaso do poder publico, 

as constantes secas e a exaustao das terras tern forgado, ao longo dos tempos, a 

migragao do sertanejo para os centros urbanos, aumentando assim, o caos, a 

miseria e ate mesmo a violencia nas cidades. Por outro lado o sertanejo que 

migra deixa a familia sob a responsabilidade das mulheres, as conhecidas "viuvas 

das secas", que no pior momento, tern que prover o sustento da familia. O papel 
da mulher, especialmente a do semi-arido, deve ser urgentemente reavaliado e 

valorizado tanto por sua comunidade como pelo poder publico. 
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Muitas vezes a situagao chega a um limite ainda mais critico, quando 

o agricultor se ve obrigado a abandonar as suas terras porque o ambiente ja nao 

oferece as minimas condigoes de sobrevivencia. (Figura 1.9). 

FIGURA 1.9 - Casa abandonada. Fato que esta se tomando comum na regiao. 
Reflexos da exaustao do uso da terra e da falta de condigoes 
minimas de sustentabilidade. Setembro/1999. 

1.3- Objetivos 

1.3.1-Objetivo geral 

Este trabalho tern como objetivo principal avaliar os atuais niveis de 

degradagao ambiental e/ou possiveis nucleos de desertificagao, que se 

desenvolvem na area de estudo, utilizando-se diversas ferramentas, tais como, 

Sensoriamento Remoto, SIG, fotografias, questionarios e entrevistas, para 

fornecer subsidios ao planejamento de alternativas de exploragao dos recursos 

naturais que inibam os processos de desgaste das terras e permitam o sustento 

das familias fixando-as no campo. 
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1.3.2- Objetivos especificos 

• Fotointerpretar dados orbitais TM/LANDSAT-5 para a geragao 

manual de mapas de Zonas homologas, na escala de 1:100.000; 

• Realizar trabalho de campo, para a revisao da fotointerpretagao 

dos dados orbitais e coleta de dados junto com a comunidade local; 

• Digitalizar os dados fotointerpretados para a manipulacao em 

ambiente de processamento de informacoes geograficas (SGI-340/INPE V.2.5E e 

SPRING 3.3); 

• Elaborar o mapa de areas com os atuais niveis de degradagao/ 

desertificagao. 



CAPfTULO II 

CARACTERIZAQAO DA AREA DE ESTUDO 

2.1- Clima 

Para a area de estudo destacam-se dois tipos de classificagao 

climatica a de Koppen e de Gaussen. Para Koppen o clima predominante e do 

tipo Bsh: semi-arido quente, abrangendo a area mais seca do Estado, com 

precipitacoes pluviometricas medias anuais muito baixas (em torno de 400mm) e 

uma estacao seca que pode atingir 11 meses, onde a media das temperaturas 

nunca e inferior a 24°C. A intensa irregularidade do regime pluviometrico e o que 

caracteriza o clima da regiao (Brasil, 1972). 

A atuacao das massas de ar que vem do litoral (Massa Equatorial 

Atlantica - MEA) e do oeste (Massa Equatorial Continental - MEC) provoca um 

aumento ou diminuicao das chuvas na regiao, que caem praticamente em dois ou 

tres meses e, assim mesmo em quantidades pequenas (Brasil, 1972). 

0 Quadro 2.1 mostra a classificagao climatica de Gaussen 

especificamente para a area de estudo e em seguida a Tabela 2.1 apresenta os 

elementos climaticos da referida area, considerando-se que na Microrregiao do 

Serido Paraibano, em periodos de anos secos a precipitagao media anual oscila 

em torno de 187 a 208mm. 
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QUADRO 2.1 - Tipos climaticos da area de estudo de acordo com a classificacao de Gaussen 
CLASSIFICAQAO CLIMATICA DE GAUSSEN 

TIPO CLIMATICO CARACTERISTICAS 

2b 
Subdesertico quente de carater tropical. Indices xerotermicos 
variando de 200 a 300 e estacao seca de 9 a 11 meses. 

4aTh 
Termoxeroquimenico acentuado (tropical quente de seca 
acentuada). indices xerotermicos variando de 150 a 200 e 
estacao seca longa de 7 a 8 meses. 

3bTh 
Termomediterraneo medio (Mediterraneo quente ou 
nordestino de seca media), indices xerotermicos1 variando 
de 100 a 150 e estacao seca de 5 a 7 meses. 

FONTE: Brasil, 1972. 

TABELA 2 . 1 - Elementos climaticos da microrregiao onde esta situada a area de estudo 

MICRORREGIAO PRECIPITACAO 
MEDIA ANUAL 

(mm) 

TEMPERATURA 
MEDIA ANUAL 

°C 

EVAPO-
TRANSPIRACAO 

MEDIA ANUAL (mm) 

DEFICIENCY 
HiDRICA MEDIA 

ANUAL (mm) 

Serido 
Paraibano 
(MRH90) 

370 26 1.400 920 

FONTE: Parafba, 1980. 

2.1.1- Indice de aridez 

Conforme a definicao estabelecida pelo PACD2, o grau de aridez de 

uma regiao depende da quantidade de agua advinda da chuva (P) e da perda 

maxima possivel da agua atraves da evaporacao e transpiracao, ou a 

evapotranspiragao potencial (ETP). 

1 fndice xerotermico: representa de maneira aproximada. o niimero de dias biologicamente secos. durante o periodo seco. 
2 PACD - Piano de Acao de Combate a Desertificagao das Nacoes Unidas. 
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A formula de Thornthwaite, como e conhecido o indice de aridez, foi 

posteriormente ajustada por Penman a fim de que se elaborasse a classificagao, 

hoje aceita, conforme se apresenta no Quadro 2.2. (Redesert [on-line], 1997). 

QUADRO 2.2 - Classes climaticas: relacao entre a precipitacao anual (P) e a 
evapotranspiracao potencial (ETP) anual de Thornthwaite. 

CATEGORIAS CLIMATICAS INDICE DE ARIDEZ 
Hiper-arido P/ETP <0,03 
Arido P/ETP 0,03- 0,20 
Semi-arido P/ETP 0,21 - 0,50 
Subumido seco P/ETP 0,51 - 0,65 
Subumido e umido P/ETP >0,65 

FONTE: Boletin de Control de la Desertification, 1995, (modificado). 

De acordo com o Quadro 2.2, o indice de aridez para a area de 

estudo e: 

Precipitacao media anual: 370mm 

Taxa de evapotranspiracao media anual: 1.400mm 

indice de aridez (IA) = — => IA = Z 1 0 M M => IA = 0,26 
ETP 1.400 mm 

Portanto, de acordo com este indice de aridez, o clima da area de 

estudo e definido como semi-arido. 

2.2- Vegetacao 

A cobertura florestal remanescente do Estado da Paraiba esta 

reduzida a 33,25%, enquanto os antropismos representam 66,75%, 

comprometendo desta forma, a biodiversidade, principalmente pela sua 

fragmentacao. Praticamente nao existem programas ou acoes que minimizem os 

impactos sobre a vegetacao. As Unidades de Conservagao, existentes na 

Paraiba, oficialmente protegidas por lei, sao apenas nove que, somadas, 

representam o baixo indice de 0,30% da area total do Estado. (Paraiba, 1994). 
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Segundo Duque (1980), a vegetacao do serido paraibano e 

caracterizada por ser baixa, muito espacada, com capim de permeio, em solo de 

gnaisse, granito e micaxisto, muito erodido, arenoso e seco. As especies, em sua 

maioria, perdem as folhas durante os periodos de estiagem. Certas arvores, 

como o juazeiro, mesmo nos periodos de estiagem, mantem a folhagem 

compondo nos lugares de sua ocorrencia manchas verdes que contrastam com a 

vegetacao desfolhada e de cor acinzentada. (Virginio Filho, 1996). 

Conforme a maneira como conseguem sobreviver, as xerofilas sao 

classificadas em efemeras, suculentas e lenhosas. As xerofilas efemeras 

possuem ciclo vegetativo curto, desenvolvendo-se ao longo da estacao chuvosa, 

desaparecendo durante a seca. Sao herbaceas ou subarbustivas que se 

multiplicam por sementes, rizomas ou bulbos. Entre as xerofilas efemeras 

destacam-se o capim panasco (Aristida setifolia), o capim mimoso (Anthephora 

hermaphyrodita), o matapasto (Cassia diphylla), o amendoim bravo (Crotalaria 

maypurensis), o carrapicho (Desmodium adscendes), entre outras. 

As especies xerofilas suculentas possuem cauies e folhas carnosas, 

revestidas de cuticula cerosa e espessa, visando diminuir a transpiracao. 0 tecido 

e espinhoso ou mucilaginoso dotado de viscosidade no protoplasma celular para 

suportar o murchamento. As raizes fibrosas e superficiais absorvem o orvalho e 

as primeiras chuvas. Os orgaos aereos sao capazes de absorver a umidade 

existente no ar durante a noite nas areas de altitudes elevadas. Destacam-se 

entre as xerofilas suculentas as cactaceas como a palma forrageira (Opuntia 

ficus-indica), o xiquexique (Pilocereus gounellei), e o facheirofCereus squamosus) 

As xerofilas lenhosas sao compostas por arvores e arbustos com 

estrutura celulosica de folhas caducas no verao, cauies e galhos algumas vezes 

recobertos de camadas suberosas isolantes do calor solar. As folhas possuem 

mecanismos capazes de controlar a transpiracao. Suas raizes sao profundas, que 

alem de buscarem agua no subsolo, acumulam reservas nutritivas. Por ocasiao 

da epoca seca, a maioria dessas plantas perde as folhas com o intuito de 

economizar agua, suspendendo tambem, a funcao clorofiliana mediante o 

fechamento dos estomatos. Destacam-se como xerofilas lenhosas o juazeiro 

(Ziziphus joazeiro), o umbuzeiro (Spondias tuberosa), a jurema (Mimosa 



Capitulo - II: Caracterizacao da area de estudo 17 

Eutrofico e da associacao do Regosso lo Eutrofico com os solos Litolicos 

Eutrof icos. 

Observa-se portanto, que a area de estudo, apresenta grandes 

l imitacbes quanto a util izagao de seus recursos naturais, apresentando solos 

muito erodidos ou sensiveis a erosao. 

De acordo com os dados apresentados no ANEXO - A, Fernandes 

(1997), e laborou o mapa de solos da regiao (Figura 2.1). 

2.4- Recursos hidricos 

Paraiba (1984), fez a lgumas consideracbes e recomendagbes sobre 

area de estudo: 

- O quadro sbcio-econbmico da regiao e caracterizado por uma economia 

totalmente baseada no setor pr imario, extremamente sensivel aos efeitos de 

uma precipitagao que alem de ser inferior a 400 mm/ano, em extensas areas, 

esta concentrada em tres meses do ano e muito mal distribuida ao longo do 

tempo. 

- A precipitagao insuficiente e mal d ist r ibuida, associada a urn cl ima seco e 

quente, gera elevados deficits h idr icos, provocando reflexos diretos na 

agropecuar ia, cujos niveis de renda sao baixos e aleatbrios. 

- As anal ises cruzadas dos recursos agua e solo da bacia do rio Seridb 

mostraram que sao muito l imitadas as possibi l idades de desenvolv imento da 

irr igagao, ao nivel de intervengbes governamentais. 

- A o longo do riacho Quinturare ex is tem boas areas de solos aluviais, em 

termos regionais, cobrindo uma area de 400 ha. 0 problema, como sempre, e 

a falta de recursos hidricos e, mais a inda, a dif iculdade em desenvolve- lo, haja 

vista as areas de drenagem, bastante reduzidas, mas que sao passiveis de 

serem controladas para o uso da irr igagao. 

- Existem ainda, alguns solos i rr igaveis, especialmente em torno do agude 

Santa Luzia. No entanto, a sal in izacao das suas aguas podera ser urn 

embarago para a irrigagao, a lem de possiveis conflitos com o atendimento da 

demanda da cidade de Santa Luzia do Picui . 
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MAPA DE RECONHECIMENTO SEMIDETALHADO DE SOLOS 

7 8 0 7 9 0 SQO 

FIGURA 2.1 - Mapa de reconhecimento semidetalhado de solos 
FONTE: Fernandes, 1997. (Simplificado). 
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2.4 .1- A g u a s s u p e r f i c i a i s 

A Bacia do Rio Serido (sub-bacia do rio Piranhas) esta situada nos 

Estados da Paraiba e Rio Grande do Norte. Sua superficie na Paraiba e 

de 3.396 K m 2 . Divide-se em duas partes, denominadas setor Leste (com 1.942 

Km 2 ) e o setor Oeste (com 1.454 Km 2 ) . L imita-se, no Estado da Paraiba, com a 

Bacia do Jacu, a leste; com as Bacias do Espinharas e do Taperoa, ao sul; e com 

a do Medio Pi ranhas, a oeste. Esta Bacia e cortada pelo rio Serido, que nasce na 

Paraiba, a oeste do Planalto da Borborema, nas imediacbes da Serra do Caldeiro. 

0 rio conflui para o Piranhas-Acu, no Estado do Rio Grande do Norte (Paraiba, 

1994a). 

A area de estudo compreende parte do Setor Leste da Bacia do Rio 

Serido s i tuada no Estado da Paraiba, const i tu ida basicamente pelas cabeceiras 

do rio Ser ido e pelas sub-bacias de diversos af luentes da margem direita, que o 

alcancam no Estado do Rio Grande do Norte. Por ordem decrescente de 

importancia, destacam-se o rio Picui e os r iachos Quinturare, das Vazantes, Olho 

D'Agua e outros, todos de regime temporar io. 

Nesta area a qual idade das aguas, tanto de superficie como de 

subsuperf ic ie, e de regular a ruim. O relevo e muito acidentado e prat icamente 

nao se veri f ica a ocorrencia de aluvibes, com excecao da bacia do riacho 

Quinturare que possui agua de boa qual idade. (Paraiba, 1984). 

2.4.2- A g u a s subter raneas 

Segundo Paraiba (1994b), os recursos de agua subterranea 

resultam da interacao do clima e seus e lementos com a fisiografia do Estado, 

onde influi sobremaneira a sua const i tuicao geolbgica. Desta forma, nao ha 

condicao de formacao de grandes mananciais, pois tanto as condicbes cl imaticas 

sao adversas (evidenciadas pelos resultados negativos do balanco hidrico) 

quanto desfavoravel e a fisiografia estadual , representada por solos pouco 

espessos, cobertura vegetal rala de pequeno porte, e formacbes rochosas de 

baixissima ou nenhuma permeabil idade, como e o caso das rochas igneas e 

metambrf icas que dominam a constituicao do Estado. 
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De acordo com Dantas Filho (1996), para a area de estudo, existem 

cinco locais favoraveis a pesquisa de agua subterranea, (Figura 2.2) e que estas 

pesquisas devem se concentrar ao longo das feicbes maiores (l ineamentos), ja 

que sao consideradas estruturas propicias ao acumulo de agua subterranea. Nas 

areas selecionadas favoraveis a pesquisa de agua subterranea, a confiabil idade 

na perfuracao de pocos fica condicionada a real izacao de estudos 

hidrogeolbgicos deta lhados. 

A inda, segundo Dantas Filho (1996), tambem foram destacadas 

duas areas de baixa potencial idade a pesquisa de agua subterranea, (Figura 2.2) 

uma delas esta local izada a sul de Frei Mart inho na local idade de Clemencia, 

caracterizada pelo cruzamento lineamento(s) x lineamento(s) de direcbes EW±5° 

e N25°E±5°, pos ic ionando-se nas bordas da area em ponto de divergencia de 

fluxo de agua subterranea. A vazao do poco que existe no local e nula, possuindo 

uma profundidade de 60m. A outra area esta local izada a nordeste de Picui, 

situada na local idade de Pimenteira, abrangendo uma pequena porcao da area de 

estudo. Caracter iza-se pela nao ocorrencia de e lementos estruturais (feixes x 

lineamentos), e area de divergencia de fluxo de agua subterranea. A vazao do 

poco existente na area e nula e apresenta uma profundidade de 50m. 

2.5- Recursos minerais 

0 Ser ido Oriental Paraibano, apresenta a maior ocorrencia de 

minerais de pegmati to do Estado. Dist ingue-se, sobretudo, a tantali ta, a columbita, 

a cassiterita e o ber i lo, cujo maior numero de jazidas se encontram nos 

municipios de Frei Mart inho, Picui, Pedra Lavrada, Nova Palmeira e Juazeirinho. 

A mineracao const i tui-se numa atividade mais rentavel que a agropecuaria, tanto 

para o pequeno propr ietar io como para o trabalhador sem terra. (Moreira, 1989). 

Os t rabalhadores da mineracao na regiao do Serido sao os prbprios 

habitantes, que in ic ia lmente se dedicavam as at iv idades agropecuarias, muito 

precarias em uma regiao de cl ima semi-arido. Gradat ivamente esses agricultores 

foram se t ransformando em garimpeiros e aprendendo as tecnicas desta 

atividade, embora permanecessem ligados a terra. Ha casos de garimpeiros que 
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t rabalham na mineracao durante o per iodo seco e vol tam a cultivar a terra na 

estacao chuvosa. (Andrade, 1994). 

L o c a i s f a v o r a v e i s a p e s q u i s a de a g u a 
s u b t e r r a n e a 

•
L o c a i s c o m b a i x a p o t e n c i a l i d a d e a 
p e s q u i s a d e a g u a s u b t e r r a n e a 

FIGURA 2.2 - Areas favoraveis e desfavoraveis a 
pesquisa de agua subterranea. 



CAPfTULO III 

REVISAO BIBLIOGRAFICA 

3.1- Sensoriamento remoto 

Segundo Li l lesand & Kiefer (1994), o Sensor iamento Remoto pode 

ser definido como "a ciencia e a arte de se obter informacbes sobre urn objeto, 

area ou fenbmeno, por meio da anal ise de dados adquir idos por urn sistema que 

nao esta em contato com esse objeto, area ou fenbmeno sob invest igacao". 

Uma imagem e o resultado do registro da energia refletida, emitida 

e/ou transmitida das di ferentes partes do espectro eletromagnet ico. Pela 

var iedade de situacbes possive is , conhecimentos basicos de interpretagao de 

imagem sao essenciais para o uso efetivo dos dados disponiveis (Garcia, 1982). 

0 desenvolv imento de sistemas computacionais para o tratamento 

de informacbes geograf icas, conhecido como geoprocessamento, vem 

inf luenciando de maneira crescente as areas de Cartografia, de Anal ise de 

Recursos Naturais e de Planejamento Urbano e Regional. Esta tecnologia 

automatiza tarefas real izadas manualmente e facilita a real izacao de analises 

complexas, atraves da integracao de dados de diversas fontes e da cr iacao de urn 

banco de dados geocodi f icado. Os sistemas para tal f im sao denominados de 

Sistemas de informacbes Geograf icas (SIGs). 

No caso do Brasi l , que e urn pais de dimensao cont inental , onde 

existe uma grande carencia de informacbes adequadas para a tomada de 

decisbes sobre problemas urbanos e ambientais, tais s istemas apresentam urn 
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enorme potencial , pr incipalmente se forem baseados em tecnologias de custo 

relat ivamente baixo e se todo o conhecimento for adquir ido localmente. (ASSAD & 

SANO, 1998). 

O sensor iamento remoto por satelite baseia-se no principio de que 

todos os objetos da superf ic ie terrestre refletem, absorvem, transmitem ou 

reemitem a energia que recebem do sol sob a forma de radiagao eletromagnetica. 

Essa energia refletida ou reemitida e captada pelos sensores do satelite, onde e 

convert ida para valores digitals e enviada para as estacbes terrestres, onde sao 

devidamente tratadas e interpretadas. (Figura 3.1). 

FIGURA 3.1 - Etapas da deteccao remota 
FONTE: Universidade Nova de Lisboa,1999. 

3.1.1- Sensor iamento remoto na anal ise ambiental 

Grupo de satelites de sensor iamento remoto para estudos 

ambientais mais uti l izados no Brasil: 

- LANDSAT e SPOT, sao dest inados ao monitoramento e levantamento dos 

recursos naturais do solo e subsolo; 

- T IROS - N e SMS/GOES, fazem parte da serie dos satelites meteorolbgicos, 

dest inados aos estudos cl imatolbgicos e atmosfericos (Rosa, 1992). 



Capitulo - 111: Revisao bibliogrdfwa 24 

Nas imagens orbitais bticas como as do satelite LANDSAT, as areas 

em processo de degradacao, geralmente, apresentam-se em tonal idades de cinza 

mais claros. (Figura 3.2). 

FIGURA 3.2 - Imagem de satelite LANDSAT canal 7, agosto/1973. 
Nesta imagem percebe-se claramente a direcao da 
acao eolica com formacao de dunas (a). Os tons 
esbranquicados (b) devem-se a ausencia da cobertura 
vegetal nos depositos arenosos. Margem esquerda do 
rio Sao Francisco, municipio Casa Nova - BA 

FONTE: AOUAD & CONDORI, 1986. 

0 Estado do Ceara 1 , a exemplo dos demais estados do Nordeste, 

vem, ao longo do tempo, apresentando uma cont inua expansao e diversif icacao 

nas formas de ocupacao do seu espaco f isico pela acao do homem, o que pode 

ser constatado pela observacao e interpretacao de dados sensores aereos e 

orbitais, como do satelite LANDSAT-5. As marcas do antropismo sao identif icadas 

por manifestacbes var iadas nas quais se incluem, dentre outras: o desmatamento 

O Estado do Ceara esta sendo citado por nao haver publicacSes especificas disponiveis sobre o tema na Paraiba. 
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indiscriminado; o manejo inadequado dos recursos de solos e dos recursos 

hidr icos; a caga predatoria; a aceleracao dos processos erosivos com 

consequente adelgacamento dos solos e a intensif icacao do assoreamento dos 

rios e acudes; e o desaparecimento de fontes perenes e sazonar ias. 0 processo 

de degradacao e bastante percept ivel nas imagens de satelite, ocorrendo mais 

pelo antropismo do que pela dinamica dos fatores ambientais naturais. 

Na maioria dos casos, o impacto provocado pelo antropismo e 

agravado pela baixa rentabi l idade e alta vulnerabi l idade dos empreendimentos 

rurais e pelo despreparo estrutural e inadequado das tecnologias empregadas. Os 

resultados obt idos revelam a dimensao do antropismo, que atingiu em 1990 cerca 

de 73 ,5% da area total do Estado, o que denota o grau de compromet imento da 

cobertura vegetal natural espacialmente reduzida a 26 ,5% do territbrio estadual. 

A Figura 3.3 destaca uma visao sinbptica da d imensao atual da 

a g i o antrbpica, onde 7,4% (10 .982km 2 da area do Estado do Ceara), apresentou-

se nas imagens LANDASAT com cobertura de nuvens, o que impossibi l i tou a 

interpretagao destas areas, onde, provavelmente, devem conter parcelas de areas 

antrbpicas. (Martins et al. , 1993). 

FIGURA 3.3 - Cobertura vegetal e antropismo no Estado do Ceara 
FONTE: Martins et al., 1993. 



Martins & Elias (1998), da Universidade Nova de Lisboa, f izeram 

uma anal ise da importancia dos satel i tes no combate a desert i f icacao, a nivel 

mundia l . 

Segundo estes autores, Op. cit., os satelites como LANDSAT e o 

SPOT podem ser apl icados na vigi lancia dos desertos e dos seus avancos de 

forma econbmica e eficaz. Para a determinacao de tendencias em ecossistemas 

de terras secas requer trabalho cont inuado de orientacao numa base de 

informacbes uniforme. 0 satelite LANDSAT, atraves de sistemas de recepcao 

satel i te-terreno, situados em varios pontos da superficie terrestre, pode realizar 

esta tarefa. Cada urn destes s istemas tern urn raio de 2.700km, oferecendo 

opor tunidade de tratar os dados recebidos de acordo com as necessidades locais. 

Atualmente o sistema LANDSAT tern condicbes de cobrir todas as massas de 

terra do planeta. 

A armazenagem, manuseio e reproducao dos dados obt idos no 

terreno pela estacao receptora e a sua integracao com dados de outras fontes 

requerem sistemas de computadores inter l igados, que geralmente fazem parte de 

s istemas nacionais de dados sobre a Terra. A informacao pode ser relacionada 

com dada unidade topografica, sendo gera lmente aceito que uma malha de 1 a 2 

km e adequada a vigi lancia gerai das terras secas. 

Var ios estudos sobre a apl icabi l idade destes metodos real izados na 

Amer ica do Sul, propbem uma abordagem transnacional a orientacao do combate 

a desert i f icacao, em que a cobertura mundial deste fenbmeno se conseguir ia 

real izar mais economicamente mediante agrupamentos regionais de paises. 

3.2- Degradagao ambiental no semi-arido nordestino 

3 .2 .1 - Gene ra l i dades 

Conforme a Convencao das Nacbes Unidas de Combate a 

Desert i f icacao. a desert i f icacao foi def in ida como sendo a "degradagao da terra 

nas zonas ar idas, semi-aridas e subumidas secas, resultantes de var ios fatores 

incluindo as var iacbes climaticas e as at iv idades humanas". (Brasil, 1998). 
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19 indicadores: 1-Densidade demografica; 2-Sistema fundiario; 3-Mineracao; 

4-Qualidade da agua; 5-Salinizacao; 6-Tempo de ocupagao; 7-Mecanizagao; 

8-Estagnacao economica; 9-Pecuarizagao; 10-Erosao; 11-Perda de fertilidade; 

12-Area de preservacao; 13-Defensivos agricolas; 14-Area agricola; 15-

Bovinocultura; 16-Caprinocultura; 17-Ovinocultura; 18-Evolugao demografica e 

19- Susceptibilidade a desertificagao. 

Com base em informagoes de Censos Demograficos, no 

Zoneamento Agroecologico do Nordeste de 1993 e de relatorios da SUDENE foi 

montada uma matriz para estes indicadores registrando-se a ausencia ou a 

presenca de cada indicador. As areas com a presenga de pelo menos 15 dos 19 

indicadores foram classificadas como muito graves. As areas com a presenga de 

11 a 14 indicadores foram classificadas como graves e, as areas com a presenga 

de 6 a 10 indicadores foram classificadas como moderadas. Todas as areas 

trabalhadas neste estudo sao Microrregioes Homogeneas. (Redesert [on-line], 

1997). 

FIGURA: 3.4 - Mapa de ocorrencia de desertificagao no Nordeste 
FONTE: Brasil, 1997. 
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Segundo Vasconcelos Sobrinho (1978), os indicadores fisicos, 

biologico-agricolas e sociais da desertificagao sao: 

I - Indicadores fisicos: 
a) "Grau de salinizagao e alcalinizagao do solo; 
b) Profundidade das aguas subterraneas e a qualidade 

da agua; 
c) Profundidade efetiva do solo acima das camadas que 

inibem o crescimento das raizes; 
d) Numero de tormentas de po e de areia; 
e) Presenga de crostas no solo; 
f) Quantidade de materia organica no solo; 
g) Volume dos sedimentos nas correntes de agua; 
h) Area coberta de vegetagao e turbidez das aguas 

superficiais." 

II - Indicadores biologico-agricolas: 
1- "Vegetagao: 
a) Cobertura vegetal; 
b) Biomassa acima da superficie; 
c) Especies chaves: distribuigao e frequencia. 
2- Animais: 
a) Especies chaves (incluindo invertebrados); 
b) Populagao de animais domesticos; 
c) Composigao dos rebanhos; 
d) Produgao. 
3- Rendimento (colheita)". 

III - Indicadores sociais: 
1- "Uso da terra: 
a) Agricultura por irrigagao; 
b) Agricultura de sequeiro; 
c) Pastoreio; 
d) Corte e eliminagao da cobertura vegetal para 

combustivel e construgoes (pratica extrativa); 
e) Mineragao; 
f) Instalagoes de turismo e de recreio. 
2- Tipo de assentamento, especialmente nas populagoes 

rurais: 
a) Assentamento recente; 
b) Expansao de assentamento; 
c) Diversificagao do assentamento; 
d) Abandono do assentamento. 
3- Parametros biologicos humanos: 
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a) Estrutura da populagao e taxas demograficas; 
b) Medigdes da situagao em materia de nutrigao; 
c) indice de saude publica. 
4- Parametros de processo social: 
a) Conflito; 
b) Migragao; 
c) Esquema de redistribuigao; 
d) Marginalizagao; 
e) Circulagao de dinheiro relativamente a subsistencia". 

A aplicagao dos indicadores, segundo Vasconcelos Sobrinho (1978), 

e o modelo fundamental dos estudos de desertificagao. Essa pratica tern o 

objetivo de alcancar o conhecimento mais exato e mais rapido do processo e 

permite avaliar a vulnerabilidade a desertificacao; prever o comeco da 

desertificacao antes que ela se inicie; vigiar o processo nas regioes que sofrem a 

desertificacao e nas areas que se considera que corre o perigo; avaliar os efeitos 

dos processos de desertificacao e dos programas para combate-los. 

No levantamento e analise dos parametros ou indicadores acima, e 

necessario disponibilidade de tempo, mao de obra especializada e recursos. A 

maiona dos indicadores encerra em si uma pesquisa a parte, por causa da 

ausencia de dados basicos a eles inerentes, o que consequentemente demanda 

maior tempo, tecnicos especializados e expressivos recursos. (Sergipe, 1981). 

3.2.2- Impactos sobre o ecossistema caatinga 

Os grandes latifundios, mantidos pelo poder economico-politico, 

proporcionaram urn amplo efeito antropico, substituindo uma grande porcao da 

vegetacao natural pelo sistema agropastoril. Os solos desprotegidos, foram 

perdendo progressivamente a materia organica, instalando-se urn processo de 

erosao acentuado e aprofundando as condicoes de pobreza da populagao 

(Brasil, 1991). 

A retirada de lenha da caatinga na Microrregiao do Serido Paraibano 

para a venda em olarias e panificadoras locais, ou para outros estados, tern 

contribuido muito para acelerar o processo de desertificagao e o assoreamento de 

rios e mananciais existentes. (PRODER, 1996). 



Capitulo - 111: Revisao bibliogrdfica 32 

De acordo com Brasil (1991), em decorrencia do uso intensivo dos 

solos no semi-arido, uma parcela significativa encontra-se abandonada, 

resultantes da devastacao da cobertura vegetal e dos consequentes processos 

erosivos. Observa-se tambem, urn intenso processo de salinizacao em 

aproximadamente 25 a 30% dos solos. 

Segundo a EMBRAPA (1996), existem evidencias da existencia de 

areas de desertificacao no semi-arido, especialmente na area ocupada pela 

caatinga, onde a degradacao da cobertura vegetal e do solo atingiu condicoes de 

irreversibilidade (Figura 3.5). Essas areas se apresentam como pequenos 

"desertos" dentro do ecossistema original, possuindo dinamica propria, e com 

tendencia a se tornarem cada vez mais acentuadas e a se expandirem para 

as areas vizinhas. 

FIGURA 3.5 - Area de desertificagao 
FONTE: EMBRAPA, 1996. 
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3.2.3- Impacto ambiental da irrigacao 

De acordo com Bernardo (1994), o estagio de planejamento e 

dimensionamento de urn projeto de irrigacao e o melhor momento para se 

diagnosticar os possiveis impactos ambientais e serem providenciados os ajustes 

necessarios, minimizando-se assim, os possiveis efeitos adversos a 

implementacao do projeto. Dessa forma, para o manejo racional de qualquer 

projeto de irrigacao, deve-se levar em conta os aspectos sociais e ecologicos da 

regiao, procurando maximizar a produtividade e a eficiencia do uso da agua. 

Segundo Pizarro (1978), quando se estuda a qualidade da agua para 

a irrigacao, nao basta conhecer seu conteudo em sais; e necessario analisar a 

natureza desta, ja que nem todas as solucoes salinas produzem os mesmos 

efeitos, pois dependem de sua proporcao de sodio, solubilidade dos sais, 

conteudo em boro, etc. Alem da composicao quimica, deve-se levar em conta os 

seguintes fatores: cultura a irrigar, solo, clima e praticas de irrigacao e 

drenagem. 

A irrigacao pode contribuir para a contaminacao da agua por 

fertilizantes (nitratos), ou agroquimicos. Os nitratos podem tambem contribuir para 

o fenomeno conhecido e relacionado com as mudancas climaticas - o efeito 

estufa. O nitrato quando sofre acao de bacterias nitrificantes transforma-se em 

gazes sob a forma de oxido nitroso, que, por sua vez, sao volatilizados para a 

atmosfera. (Abreu, 1994). 

De acordo com Bernardo (1995), a salinizacao dos solos no Brasil 

ocorre principalmente no Nordeste, especialmente nos projetos publicos de 

irrigacao situados no "poligono das secas' A principal causa da salinizacao 

nestes projetos, nao esta diretamente relacionada com a qualidade da agua que 

esta sendo usada na irrigacao mas sim, com a falta de drenagem associada a 

baixa eficiencia da irrigacao por superficie, que se tern observado na maioria dos 

projetos. Esta pratica, associada a grande demanda evapotranspirometrica da 

regiao tern causado uma rapida ascensao do lencol freatico, consequentemente, 

maior concentracao de sais a medida que se aproxima da superficie do solo. 

A irrigacao praticada nas margens dos acudes e urn problema grave. 

O excesso de agua bombeado na irrigagao e drenado carreando agrotoxicos e 
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outros produtos qufmicos, contaminando a agua e, em longo prazo causando o 

assoreamento deles. (Brasil 1991). 

3.2.4- Impacto ambiental da mineracao 

As atividades de mineracao geralmente tornam as areas desnudas, 

com a exposicao de substratos destituidos de materia organica, sujeitos a erosao, 

ocasionando prejuizos a todas as areas circunvizinhas. A mineracao tambem gera 

grande contingente de "bota fora" 3, muitas vezes com altas concentracoes de 

elementos toxicos ou geradores de estresses ambientais, que estao sujeitos a 

erosao e com graves consequencias para o meio ambiente. (Franco, 1998). 

Os impactos sobre o meio ambiente, provocados pela mineragao, 

estao presentes em todas as fases do empreendimento, os quais sao: pesquisa; 

implantacao; operacao e fechamento da mina. Tanto as atividades de 

mineragao, a ceu aberto quanto as subterraneas, modificam e degradam o 

terreno no processo de extragao mineral e deposigao de esteril e de rejeitos. Na 

lavra do caulim, por exemplo, que e feita a ceu aberto e em bancadas, os 

impactos potenciais nas colegoes hidricas sao: turbidez, solidos sedimentaveis e 

metais. (IBRAM, 1992). 

No processo de industrializagao, que visa fazer a concentragao da 

xeelita, de teor muito baixo (0,4 a 0,5%), para urn teor acima de 60%, 

imprescindivel a sua comercializagao, e feita a queima do minerio para livra-lo 

de impurezas como a Pirita e nesta queima ocorre o desprendimento de gases 

sulfurosos que sao perniciosos a saude do homem. 

Como o teor de xeelita na natureza e baixo, e natural que seja 

retirado das galerias uma grande quantidade de material para se obter urn 

pequeno volume de concentrado, provocando a sobra de uma grande quantidade 

de rejeitos. Assim se formam grandes depositos sobre o solo que provocam 

alteragdes no relevo influindo sobre o escoamento das aguas pluviais que, em 

algumas areas, ocorre de forma concentrada e em outras sob a forma de lengol 

3 Restos de materials que sao jogados para fora do garimpo. 
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superficial difuso. As atividades de mineragao tambem provocam o lancamento de 

grandes quantidades de po na atmosfera, que e levado a grande distancia pelos 

ventos. (Andrade, 1994). 

A exploracao de minerio a superficie na regiao do Serido ja esta se 

esgotando, sendo mais recentemente, feita atraves de tuneis e galerias que se 

aprofundam a mais de cem metros no subsolo. 0 trabalho no subsolo e muito 

arriscado, face a possibilidade de desmoronamento do teto das galerias, 

sobretudo na ocasiao em que se da a explosao. Como se trata de urn trabalho de 

alta periculosidade o tempo necessario a obtencao da aposentadoria e de quinze 

anos. Mas estes trabalhadores, apos alguns anos de atividades no subsolo, se 

escaparem de acidentes, apresentam uma alta incidencia de tuberculose, de 

silicose e problemas na coluna vertebral. (Andrade, 1994). 

3.3- Recuperagao de ecossistemas degradados 

De acordo com a EMBRAPA (1992), sao muito importantes as 

tecnologias de acao corretiva que solucionam os problemas de impactos 

ambientais ja acontecidos, mas, merece tambem atencao especial da pesquisa e 

dos orgaos ambientais e de desenvolvimento, as tecnologias de acao preventiva 

para confer o avanco e suspender os impactos sobre as areas ainda nao 

degradadas. Como por exemplo: combate a erosao, corregao quimica dos solos, 

recuperacao de solos degradados (salinizacao, uso inapropriado da 

mecanizacao), recuperacao de pastagens degradadas, e despoluicao de corpos 

d'agua contaminados por agroquimicos. 

A drenagem agricola possibilita a incorporagao de areas mal 

drenadas ao processo produtivo, evita a ocorrencia de inundacoes, 

encharcamentos e a salinizacao dos solos. A drenagem superficial tern a fungao 

de remover o excesso de agua da superficie do solo, enquanto que a drenagem 

subterranea tern a fungao de remover o excesso de agua do perfil do solo, com a 

finalidade de propiciar as plantas cultivadas condigoes favoraveis de umidade, 

aeragao, manejo agricola e de prevenir a salinizagao ou remover o excesso de 



Capitulo - III: Revisao bibliogrdfica 

sais. Dessa forma a drenagem agricola promove a melhoria das condicoes fisico-

quimicas e biologicas do solo aumentando a produtividade e qualidades dos 

produtos. (Brasil, 1999). 

Segundo Carneiro (1998), a selecao do metodo de irrigacao, e de 

culturas tolerantes ao sal, o uso de corretivos quimicos, principalmente o gesso, 

seguido de praticas de subsolagem e lavras profundas, sao medidas muito 

utilizadas na recuperacao de solos afetados pela salinizacao. 

No caso dos impactos ambientais provocados pela mineracao, o 

ordenamento do escoamento da agua e a revegetacao da area afetada 

constituem-se nas primeiras acoes para a sua recuperacao. 0 retorno, sobre o 

substrata esteril, da camada fertil retirada e estocada durante o processo de 

mineracao, antes de se realizar o plantio de especies pioneiras, tern sido usado 

com muito sucesso para a formacao do "tapete verde" sobre a area. (Franco, 

1998). 

Ainda segundo Franco (1998), a utilizacao de plantas associadas a 

microrganismos diazotroficos e a fungos micorrizicos, juntamente com a adicao 

de fosfato de rocha, micronutrientes e potassio, calcio, magnesio e enxofre, tern 

sido tambem aplicado com sucesso na revegetacao de areas de mineracao, com 

ou sem a adicao de terra fertil ou materia organica. 

De acordo com Reis (1988), as medidas de controle da degradacao 

ambiental ou "desertificacao", sob o prisma da causa imediata da acao antropica 

sao as seguintes: medidas preventivas e processo de regeneracao ambiental. 

Como medidas preventivas tem-se: contencao da devastacao indiscriminada da 

flora; planejamento da utilizacao do suporte fisico dentro dos limites de sua 

capacidade de exploracao e com emprego de metodos conservacionistas e 

diversificacao das atividades. Nesta ultima, autor destaca que e imprescindivel 

que os planejadores se convencam de que a diversificagao das atividades no 

campo e fator indispensavel para a reducao da irracional pressao antropica 

exercida sobre urn ecossistema de baixa capacidade de resposta e de equilibrio 

instavel, como se apresenta praticamente todo o Nordeste. 

Para os processos de regeneracao ambiental, o autor, destaca a 

regeneracao natural atraves do pousio, coadjuvado por metodos mecanicos e 

vegetativos de controle da erosao, e ainda pela introducao de especies silvicolas, 
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com finalidades conservacionistas, devendo ser aplicados, particularmente, nas 

areas onde os niveis atuais de desgaste sao tao elevados que impoem sua 

segregacao. 

Segundo o Piano Nacional de Combate a Desertificacao, as 

principals diretrizes da politica de controle da desertificacao sao: 

- "Fortalecimento da comunicagao e do fluxo de 
informagdes sobre a desertificagao; 
- Capacitagao de recursos humanos em gestao de 
recursos naturais em areas sujeitas a desertificagao; 
- Sensibilizagao e conscientizagao da populagao das 
areas afetadas; 
- Elaboragao de programas de monitoramento, 
recuperagao e prevengao da desertificagao; 
- Criagao de capacidade operacional de controle da 
desertificagao ao nivel local; 
- Busca da participagao da sociedade civil na elaboragao 
e implementagao do Piano Nacional de Combate a 
Desertificagao". (Brasil [1997?]). 

3.3.1- Projetos que obtiveram exito na luta contra a degradacao e a 
desertificacao das terras 

O PNUMA (Programa das Nacoes Unidas para o Meio Ambiente), 

premiou alguns projetos que obtiveram sucesso no periodo 1995-1999 (premio 

"Protecao das Terras Secas"), implantados em varios paises especialmente nos 

paises africanos: Quenia, Gana, Burkina Fasso, Cabo Verde, Mauritania, 

Namibia, Senegal e Sudao. Outros projetos de paises como o Equador, Chile, 

Cuba, Mexico, Peru, Australia, China, India e Paquistao, tambem receberam 

premios. Esses projetos foram desenvolvidos em parceria com organizacoes nao-

governamentais com o objetivo de reverter os problemas de salinizacao e 

degradacao dos solos. 

No caso do Brasil o projeto desenvolvido pela EMBRAPA na regiao 

de Petrolina, nao foi premiado porque foi trabalhado apenas dentro da empresa. 

"Eles introduziram uma arvore chamada leucena na regiao do semi-arido que 

conseguiu otimos resultados na recuperacao de solos degradados. Infelizmente 
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nao havia a participacao da comunidade no projeto e por isso ele nao pode ser 

selecionado", justificou o consultor do PNUMA, Frederico Brzovic. (Jornal do 

Commercio, 1999). 

Segundo, Jornal do Commercio (1999), entre os projetos premiados, 

o do Equador pode ser uma experiencia interessante tambem para o Brasil 

porque e baseado na utilizacao da palma, planta que ja existe na caatinga 

brasileira. "Alem de ajudar na recuperacao dos solos, a palma atrai a cochonilha, 

inseto que produz pigmentos que podem ser usados na fabricacao de tinturas em 

escala comercial. No caso do Equador, a experiencia terminou se transformando 

numa alternativa de renda para a comunidade onde o projeto foi desenvolvido". 

No ANEXO-I destacam-se os resumos de dois projetos premiados 

que tern semelhancas com a realidade do semi-arido brasileiro. 

3.4- O papel da mulher no combate a desertificacao 

Alem das atividades desenvolvidas no domicllio, especialmente com 

a educacao da familia, as mulheres, que residem na area rural, desempenham 

urn papel-chave no aproveitamento dos recursos naturais tais como, o solo, a 

agua e a madeira. Elas produzem a maior parte dos generos alimenticios; 

buscam lenha para cozinhar ou para fazer construcoes e geralmente abastecem o 

larcom agua. (Alemanha, 1999). 

Apesar de todas estas atribuicoes, as mulheres sofrem varias 

restrigoes: geralmente nao tern direito de posse sobre a terra; suas competencias 

decisorias e seus direitos de voz ativa sao muito limitados; elas enfrentam 

multiplas dificuldades de acesso ao credito e de outras formas de apoio e, 

frequentemente sao ignorados os interesses da mulher em polltica e 

administracao. (Alemanha, 1999). 

Diante deste quadro a mulher se torna urn dos setores mais 

vulneraveis da populacao. O contexto historico social e cultural vigente na regiao 

semi-arida contribui bastante para que exista urn grande desequilibrio nas 

relacoes de genero, legitimando a subordinacao e a discriminacao da mulher. 
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Mesmo com as vulnerabilidades e as limitacoes sofridas, sobretudo na esfera 

publica, a mulher sertaneja continua lutando pelo seu espaco e ja obteve algumas 

conquistas. (Branco, 1998). 

Sao as mulheres as primeiras pessoas a serem atingidas por crises 

ecologicas e secas. Sua carga de trabalho, que ja e enorme, fica ainda mais 

pesada nas regioes afetadas pela desertificacao. Nestas regioes a erosao do solo 

compromete a producao agrfcola. Para o abastecimento basico da familia fica 

cada vez mais longo o caminho que se tern de percorrer diariamente na busca de 

lenha e agua cada vez mais escassas e, devido ao exodo rural, a carga de 

trabalho da mulher torna-se ainda maior como a unica provedora dos domicilios 

remanescentes. (Alemanha, 1999). 

Nestas condicoes, as "viuvas da seca" enfrentam as adversidades, 

tendo que arcar com a chefia da familia justamente nos periodos criticos onde o 

meio ambiente nao oferece condicoes de subsistencia, e nem sempre os maridos 

migrantes conseguem enviar a ajuda material prometida para a sobrevivencia dos 

que ficaram. (Branco, 1998). 

No municipio de Nova Palmeira, situado na area de estudo, a 

participacao da mulher, desde o ambito domestico as atividades publicas como 

parteira, professora, enfermeira, vice-prefeita, vereadora, sindicalista, religiosa, 

etc., tern sido constante. Posicoes pelas quais, de alguma forma, destacam-se na 

historia da cidade em nivel de lideranca. Portanto, a experiencia vivenciada em 

Nova Palmeira, expressa uma situacao relativamente inovadora no cotidiano da 

mulher, que tern initio dentro do espaco domestico e se reflete no piano da 

cidadania, ao prover-lhe de recursos para participar na esfera publica, a partir da 

internalizacao do principio da autonomia, que potencializa sua capacidade de 

discernir, julgar e escolher. (Machado,1997). 

Apesar de todo o empenho, os avancos na questao de genero sao 

lentos, como no caso da participacao das ONGs (Organizacoes Nao-

Governamentais), movimentos sociais como o MST (Movimento dos Sem Terra), 

bem como a ala progressista da igreja catolica, que tern apoiado a formacao de 

grupos de mulheres. Com todas as suas limitacoes, a atuacao dessas 

organizacoes tern sido de fundamental importancia no processo de 

conscientizacao da mulher do semi-arido. (Branco, 1998). 



CAPfTULO IV 

MATERIAL E METODOS 

4.1- Material 

Na elaboracao deste trabalho os seguintes materials foram 

utilizados: dados bibliograficos, cartas topograficas, produtos de sensores orbitais 

e mapas tematicos. 

4.1.1- Area de estudo 

A area de estudo localiza-se na Microrregiao Homogenea do Serido 

Paraibano possuindo uma extensao 947,81 Km 2 . Esta delimitada pelos meridianos 

36 o14'05" e 36°31'54" de longitude oeste e paralelos 6°16'26" e 6 043'29" de 

latitude sul, envolvendo os municipios de Picui, Frei Martinho e Nova Palmeira 

(Figura 4.1). 

4.1.2- Dados bibliograficos 

Este trabalho tern como base urn amplo levantamento de 

publicacdes existentes, dando enfase as mais atuais, correlacionadas com o tema 

proposto, tais como: Livros, periodicos, dissertacoes e mapas diversos. 
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4.1.3- Cartas topograficas 

As cartas utilizadas foram elaboradas pela SUDENE (1985), na 

escala de 1:100.000, as quais sao: 

- Folha: Currais Novos (SB.24-Z-B-II); 

- Folha: Santa Cruz (SB.24-Z-B-III); 

- Folha: Jardim de Serido (SB.24-Z-B-V); 

- Folha: Picui (SB.24-Z-B-VI). 

4.1.4- Produtos de Sensoriamento Remoto 

Foram utilizadas imagens multiespectrais, obtidas pelo Mapeador 

Tematico - TM (Thematic Mapper) do satelite LANDSAT-5, nas bandas 3 (visivel-

vermelho) e 4 (infravermelho proximo), na escala de 1:100.000, referentes a 
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orbita 215, pontos 064 e 065, quadrantes D e B, respectivamente, com data de 

passagem de 14 de marco de 1990. 

4.1.5- Mapas tematicos 

Os Mapas utilizados na analise da degradacao ambiental foram 

todos produzidos por Fernandes (1997). A escala original dos mapas relacionados 

a seguir e de 1:100.000. 

- Mapa de Reconhecimento Semidetalhado de Solos; 

- Mapa de Classes de Declividade; 

- Mapa Esquematico de Susceptibilidade a Erosao; 

- Mapa da Rede de Drenagem; 

- Mapa de Uso Atual das Terras; 

- Mapa de Aptidao Agricola das Terras. 

4.1.6- Hardwares e softwares utilizados 

• Mesa digitalizadora Summagraphics, modelo Summagrid IV. 

• Sistemas de informacao geografica: 

- SGI-340, versao 2.5E desenvolvido pelo INPE/ENGESPACO; 

- SPRING 3.3; 

4.1.7- Material de campo 

- GPS Trimble Navigation: Ensign-XL e o GPS Garmin-45; 

- Imagens de satelite LANDSAT-5, bandas 3 e 4; 

- Maquina fotografica; 

- Questionarios de diagnostico socio-economico e ambiental. (Questionario 

N e 03 , pag.62 e A N E X O S - G , H). 
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4.2- Metodologia 

43 

4.2.1- Analise das imagens orbitais TM/LANDSAT-5 para interpretacao 

preliminar da area de estudo 

A metodologia adotada para interpretacao visual de imagens orbitais 

TM/LANDSAT-5 utilizada neste estudo, e a tecnica de fotointerpretacao de 

fotografias aereas, adaptada a analise de imagens LANDSAT elaborada por 

Veneziani & Anjos, (1982). 

Nesta fase foi montado urn mapa com 130 zonas homologas, 

baseadas nos seguintes parametros: tonalidade de cinza, textura fotografica, 

relevo, vegetacao e grau de intensidade de uso das terras. (ANEXO - B e C). 

4.2.2- Avaiiacao da vulnerabilidade ambiental das zonas fotointerpretadas 

Para efetuar avaiiacao da degradacao ambiental em uma area 

relativamente pequena 1, em nivel local, e numa escala maior, necessario se fez 

adaptar as metodologias utilizadas por Ferreira et al. (1997); ITDG (1994) e 

Baumgratz, et al., (1986), resultando na fusao destas. Este agrupamento de 

metodologias foi utilizado para analisar os aspectos fisico-quimicos, 

conservacionistas e biologicos da degradacao ambiental. Na avaiiacao da 

deterioracao socio-economica optou-se pela metodologia de Rocha (1997), onde 

foram feitos alguns ajustes para a realidade do semi-arido. Os parametros ou 

indicadores utilizados na analise da deterioracao fisico-quimica, conservacionista 

e biologica foram: vegetacao, topografia, solo/geologia, ecologia, mecanizacao, 

area agricola. densidade populacional e pecuarizacao. 

1 As metodologias anteriormente usadas geralmente utilizam dados de microrregioes homogeneas ou microbacias onde 
existe um maior niimero de dados ja padronizados. considerando ainda. que sao mais utilizadas em nivel regional ou 
estadual. 

J 
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O total dos pesos dos indicadores ou parametros e de 24 pontos, 

sendo o maximo que se pode atingir por area. Para o nivel de degradacao baixo 

adotou-se os valores < 12. Para o nivel moderado, considerou-se os valores 

situados no intervalo de 13 a 16. Areas com a presenca de 17 a 19 pontos foram 

classificadas como grave, e para os valores > 20, classificou-se como nivel de 

degradacao muito grave, (Quadro 5.1). 

No estudo destes parametros foram utilizados as imagens de 

satelite, e os mapas tematicos de Fernandes (1997). Os mapas de aptidao 

agrlcola e uso da terra encontram-se nos ANEXOS E e F, respectivamente. 

4.2.3- Trabalho de campo para avaiiacao complementar da vulnerabilidade 

ambiental 

O trabalho de campo foi realizado atraves de urn reconhecimento 

geral da area, seguindo urn roteiro pre-estabelecido e de acordo com as unidades 

morfologicas previamente reconhecidas nas imagens orbitais. Nesta fase foram 

levantadas informacoes ambientais, como: relevo, vegetacao, material originario, 

clima, drenagem, erosao e uso atual das terras. Tambem foram utilizados o GPS 

e a maquina fotografica. O GPS foi utilizado na locacao dos pontos estudados, 

principalmente os locais de maior impacto ambiental, perfazendo urn total de 74 

pontos determinados (ANEXO - D). A maquina fotografica foi de grande utilidade 

por registrar dados importantissimos da regiao, onde foram tiradas cerca de 200 

fotografias, que auxiliaram bastante na analise final da degradacao ambiental. 

4.2.4- Digitalizacao dos dados obtidos nas imagens de satelite e no campo 

para a elaboracao do mapa de degradacao ambiental 

Utilizando-se o sistema de informacoes geogaficas SGI-340, e da 

mesa digitalizadora Summagraphics foi construido o mapa preliminar de 

degradacao ambiental, que posteriormente foi exportado para o SPRING-3.3, 

para melhor manuseio e elaboracao da carta na escala de 1:100.000. A arte final 

foi feita no CorelDraw. 



4.2.5- Diagnostic;} socio-economico 

Nesta fase foi aplicado, na comunidade local, urn amplo 

questionario, adaptado por Rocha (1997) do CIDIAT (Centra Interamericano de 

Desenvolvimento Integral de Aguas y Tierras), localizado na Venezuela. Foram 

feitas vinte entrevistas com o objetivo de analisar a situacao social, economica e 

tecnologica do meio rural. (Questionario N 9 03, pag. 62). Neste questionario 

tambem foi destacada uma parte para detectar os problemas prioritarios que 

afetam o nucleo familiar ou a comunidade local. 

No Quadra 4.1 estao relacionadas as variaveis utilizadas em cada 

fator de diagnostico. 

QUADRO 4.1 - Fatores de diagnostico 
FATOR VARIAVEIS 

Social Demografica; habitagao e salubridade rural. 

Economico Producao; animais de trabalho; animais de 
producao; comercializacao, credito e rendimento. 

Tecnologico Tecnologica; maquinaria e industrializacao rural. 

4.2.6- Diagnostico ambiental 

Este diagnostico visa levantar todos os elementos que estao 

poluindo diretamente o ambiente. Para esse estudo foram utilizados 21 

indicadores de poluicao ambiental (ANEXO - H). A cada variavel ou indicador foi 

atribuida uma alternativa sim codigo 2, ou nao codigo 1. Ou seja, as respostas 

sim (maior valor de codigo), representa maior deterioracao ambiental e o nao 

(menor valor de codigo), representa ausencia ou menor deterioracao ambiental. 

(Rocha, 1991). 

4.2.7- Determinacao da deterioracao socio-economica e ambiental 

Para cada quesito do questionario foi estipulado urn codigo, 

(ANEXOS - G e H), quanto mais alto for o numero, maior sera o grau de 



degradacao daquele fator, e quanto mais baixo for o valor numerico, menor sera o 

efeito da deterioracao ambiental. As formas de calculo da reta de deterioracao 

social, economica, tecnologica e ambiental sao identicas. 

Na determinacao dos percentuais de deterioragao ou degradacao 

( y ), usou-se urn modelo matematico linear, da forma y = ax + b|, em que o 

valor de y varia de 0 a 100% de deterioracao. Sabendo-se que os valores 

minimos x e os maximos x \ para cada fator, definem os coeficientes do modelo 

( a e b ). (cap. V, pag. 70). 



QUADRO 5.1 - Parametros de avaliacao da degradagao ambiental 

AVALIAQAO DA VULNERABILIDADE AMBIENTAL DAS ZONAS HOMOLOGAS FOTOINTERPRETADAS 

INDICADORES ZONAS HOMOLOGAS 

Vegetagao 

PESO ENCONTRADO 

Vegetagao 

PESO DADOS (Niveis) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Vegetagao 
6 Muito rala 6 6 6 

Vegetagao 5 Rala 5 5 5 5 5 Vegetagao 4 Aberta 4 4 4 4 4 4 Vegetagao 
3 Semidensa 3 3 

Vegetagao 

2 Densa 2 

Vegetagao 

1 Fechada 1 

Topografia 
PESO DADOS (%) 

Topografia 1 0 - 1 5 1 1 1 1 1 1 Topografia 
2 1 5 - 4 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Topografia 
3 > 4 5 

Solo/Geologia 
PESO DADOS (Qualidade) 

Solo/Geologia 1 Terras boas p/ plantar 1 Solo/Geologia 
2 Terras regulares 

Solo/Geologia 
3 Terras inadequadas 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Ecologia 
PESO DADOS (%) 

Ecologia 1 Baixo risco de erosao 1 Ecologia 
2 Medio risco de erosao 

Ecologia 
3 Alto risco de erosao 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Mecanizacao 
PESO DADOS (Sim/Nao) 

Mecanizacao 2 Sim 2 2 2 2 2 2 Mecanizacao 1 Nao 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

SOMATORIO - I 15 14 14 13 13 15 10 8 15 13 11 14 15 15 10 13 13 13 



QUADRO 5.1 - Parametros de avaliacao da degradagao ambiental (Continuacao) 

AVALIAQAO DA VULNERABILIDADE AMBIENTAL DAS ZONAS HOMOLOGAS FOTOINTERPRETADAS 

INDICADORES ZONAS HOMOLOGAS 1 

Area Agricola 
PESO ENCONTRADO 

Area Agricola PESO DADOS (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Area Agricola 
1 < 5 0 % 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Area Agricola 
2 > 50 % 2 2 2 2 2 2 2 

Densidade 
Populacional 

PESO DADOS (Hab/km) 
Densidade 

Populacional 
1 < 20 Hab/km 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Densidade 

Populacional 2 20 - 50 Hab/km 2 2 2 2 2 2 
Densidade 

Populacional 
3 > 50 Hab/km 2 

Pecuarizacao 
PESO DADOS (Sim/Nao) 

Pecuarizacao 2 Sim 2 2 2 2 2 2 2 Pecuarizacao 
1 Nao 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

SOMATORIO - II 5 3 3 4 4 5 3 4 5 4 3 4 5 5 4 4 4 4 
SOMATORIO GERAL: (I + II) 20 17 17 17 17 20 13 12 20 17 14 18 20 20 14 17 17 17 

Maximo atingivel por area analisada: 24 pontos - Amplitude 1 24 

NiVEIS DE DEGRADAQAO AMBIENTAL ZONAS HOMOLOGAS ENCONTRADAS 
BAIXO: <12 8 
MODERADO: 13-16 7; 11; 15 
GRAVE: 17-19 2; 3; 4; 5; 10; 12; 16; 17; 18 
MUITO GRAVE: > 20 1; 6; 9; 13; 14 

1 Os resultados das zonas homologas de 19 a 126 nao fbram apresentados para evitar que o documento se tome muito extenso; porem os procedimentos adotados para estas zonas sao identicos 
aos demonstrados neste trabalho. 



QUADRO 5.1 - Parametros de avaliacao da degradagao ambiental (Continuacao) 

AVALIACAO DA VULNERABILIDADE AMBIENTAL DAS ZONAS HOMOLOGAS FOTOINTERPRETADAS 

INDICADORES ZONAS HOMOLOGAS 
PESO ENCONTRADO 

PESO DADOS (Niveis) 127 128 129 130 
6 Muito rala 

Vegetagao 
5 Rala 5 5 

Vegetagao 4 Aberta Vegetagao 
3 Semidensa 3 3 
2 Densa 
1 Fechada 

PESO DADOS (%) 

Topografia 1 0 - 1 5 1 1 1 1 Topografia 
2 1 5 - 4 5 
3 > 4 5 

PESO DADOS (Qualidade) 

Solo/Geologia 1 Terras boas p/ plantar 1 Solo/Geologia 
2 Terras regulares 2 2 2 
3 Terras inadequadas 

PESO DADOS(%) 

Ecologia 1 Baixo risco de erosao 1 Ecologia 
2 Medio risco de erosao 2 2 2 
3 Alto risco de erosao 

PESO DADOS (Sim/Nao) 

Mecanizacao 2 Sim 2 2 2 2 Mecanizacao 
1 Nao 

SOMATORIO - I 10 10 12 10 



QUADRO 5.1 - Parametros de avaliacao da degradacao ambiental (Continuacao) 

AVALIACAO DA VULNERABILIDADE AMBIENTAL DAS ZONAS HOMOLOGAS FOTOINTERPRETADAS 

INDICADORES ZONAS HOMOLOGAS 

Area Agrfcola 
PESO ENCONTRADO 

Area Agrfcola PESO DADOS (%) 127 128 129 130 Area Agrfcola 
1 < 5 0 % 

Area Agrfcola 
2 > 50 % 2 2 2 2 

Densidade Populacional 

PESO DADOS (Hab/km) 

Densidade Populacional 
1 < 20 Hab/km 2 1 1 

Densidade Populacional 2 20 - 50 Hab/km 2 2 2 Densidade Populacional 
3 > 50 Hab/km 2 

Pecuarizacao PESO DADOS (Sim/Nao) Pecuarizacao 2 Sim 2 2 Pecuarizacao 
1 Nao 1 1 

SOMATORIO - II 5 5 5 5 
SOMATORIO GERAL: (I + II) 15 15 17 15 

Maximo atingivel por area analisada: 24 pontos - Amplitude 1 24 

NiVEIS DE DEGRADACAO AMBIENTAL ZONAS HOMOLOGAS ENCONTRADAS 

BAIXO: <12 _ 

MODERADO: 13-16 127; 128; 130 

GRAVE: 17-19 129 

MUITO GRAVE: > 20 _ 
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QUADRO 5.2 - Determinacao dos niveis de degradacao ambiental de acordo com a amplitude 
dos pesos encontrados 

DETERMINACAO DOS NIVEIS DE DEGRADACAO AMBIENTAL CONFORME 
A AMPLITUDE DOS PONTOS OU PESOS ENCONTRADOS 

BAIXO 
< 12 Pontos 

Zonas homologas 
encontradas 

MODERADO 
1 3 - 1 6 

Zonas homologas 
encontradas 

GRAVE 
17 -19 

Zonas homologas 
encontradas 

MUITO GRAVE 
> 20 Pontos 

Zonas homologas 
encontradas 

8,20,42,44,55,56 7,11,15,21, 27, 28, 29, 30 2,3,4,5,10,12, 16,17, 18, 1,6,9,13,14,38 
31,32,33,36, 41,43, 45,46 19,22,23,24,25,26,34,35 
47,48, 49,50,53,54, 58,59 37,39,40,51,52,57,65,67 
60,61,62,63,64,66, 71,72, 68, 69,70, 75, 76,77, 78, 
73,74,79, 80,83,84, 85,86 81, 82,93,94,95,96,101, 
87, 88,89,90,91,92, 97,98 102, 105, 106, 107, 112, 
99, 100, 103, 104, 108, 116, 118, 120, 122, 124, 
109,110,111,113,114,115 125 
117,119,121,123,126,127 
130 

Na avaliacao dos niveis de degradacao ambiental para a sua 

classificacao em baixo, moderado, grave e muito grave, demonstrada nos 

Quadros 5.1 e 5.2, respectivamente; realizou-se tambem, estudos no campo, 

em especial dos pontos de maior divergencia, onde foram feitas fotografias e 

locacao destes pontos atraves do GPS, e posterior analise minuciosa nas 

imagens de satelites, nas cartas topograficas e nos mapas de solos, 

susceptibilidade a erosao, drenagem, uso atual das terras e de aptidao agricoia. 

5.2- Mapa de degradacao ambiental 

A mapa de degradacao ambiental da area de estudo foi elaborado 

com quatro niveis de degradacao: (Figura 5.1). 

- Baixo: area 21,37km2; 

- Moderado: area de 480,02km2; 

- Grave: area de 425,16km2 

- Muito grave: area de 21,27km2. 
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M A P A D E D E G R A D A Q A O A M B I E N T A L 

7 7 8 

3260 

7 86 794 

NfVEIS DE DEGRADAQAO AMBIENTAL 
Baixo 

• Moderado 
Grave 

Muito Grave 
4 k m 0 

M M M M I 

9 3 0 0 

12 16km 

Rodovia estadual pavimentada 
Rodovia estadual nao pavimentada 
Caminhos 

ESCALA 1:100.000 

Mapa elaborado com base na interpretacao de imagens TM/LANDSAT-5. WRS 215 64D/215 65B. band as 3 e 4 
14.03.1990. Base cartografica: cartas topograficas - SUDENE, folhas: SB.24-V-B-II, SB.24-Z-B-III, SB.24-Z-B-V, 
SB.24-Z-B-VI. Escala 1:100.000. Ed. 1985. 

FIGURA 5.1- Mapa de degradacao ambiental 
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Os niveis de degradacao ambiental baixo e muito grave ocupam as 

menores areas. O fato da classe de degradacao muito grave possuir a menor 

percentagem de espaco ocupado (2,24%), nao deve ser desprezada, pois e nesta 

classe que estao surgindo os chamados "nucleos de desertificacao". Por outro 

lado foi observada uma pequena parcela com indice baixo de degradacao 

(2,25%), o que e muito pouco para as necessidades de sustentabilidade da area. 

Cerca de 50,65% da area possui o indice de degradacao moderado, e 44,86% 

apresentam indice de degradacao grave. Pelo percentual de degradacao da 

classe grave (praticamente ocupando a metade da area de estudo), observa-se 

urn grande desgaste e urn serio comprometimento das condicoes de 

sustentabilidade das terras. 

As areas com maior indice de degradacao ambiental, geralmente se 

apresentam na imagem de satelite com tons de cinza mais claros, como se pode 

observar nas imagens da area de estudo (Figuras 5.2 e 5.3). 

5.2.1- Caracteristicas das classes de degradacao ambiental 

De urn modo geral predominam as seguintes caracteristicas nos 

diferentes niveis de degradacao ambiental: 

• Nivel de degradacao baixo 

- Geralmente apresenta relevo piano, suave ondulado a ondulado; 

- Solos dominantes: latossolos; 
- Uso da terra: agricultural 
- Vegetacao: vegetacao natural (em numero nao muito expressivo devido ao 

uso intensivo do solo na agricultura, apresentando-se na imagem de 
satelite ou no campo em concentracoes variando de fechada a muito rala). 

• Nivel de degradacao moderado 

- Geralmente apresenta relevo suave ondulado, ondulado e fortemente 

ondulado; 
- Solos dominantes: regossolos e litolicos; 
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- Uso da terra: agricultura, pastoreio e extracao de lenha; 

- Vegetacao: pastagem nativa, palma forrageira, vegetacao natural 
(caatinga semidensa a aberta). 

• Nivel de degradacao grave 

- Geralmente apresenta relevo ondulado, fortemente ondulado e 
montanhoso; 

- Solos dominantes: litolicos; 
- Uso da terra: pastoreio, mineracao; 

- Vegetacao: vegetacao natural (caatinga aberta a rala), pastagem natural, 
palma forrageira. 

• Nivel de degradacao muito grave 

- Geralmente apresenta relevo fortemente ondulado a montanhoso; 
- Solos dominantes: litolicos; 

- Uso da terra: pastoreio, mineracao; 
- Vegetacao: vegetacao natural (caatinga muito rala). 

5.3- Diagnostico socio-economico 

Na realizacao dos diagnosticos socio-economico e ambiental foram 

feitas varias viagens a area de estudo aplicando-se diretamente os questionarios 

a populacao local. Nestas comunidades foram coletados dados de substancial 

importancia para a diagnose das condicoes de vida do produtor e do seu nucleo 

familiar, bem como dados relativos a poluicao ambiental. Neste sentido foram 

levantados dados fundamentals para o planejamento de praticas de recuperacao 

e preservacao ambiental, bem como da melhoria das condicoes de vida da 

populacao rural. 

Para urn melhor entendimento, deve-se observar o Quadro 5.3 e 

recorrer aos formularios de codificacao para as diversas variaveis que se 

encontram no ANEXO - G. 
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FIGURA 5.2 - Imagem da area de estudo. Satelite LANDSAT-5 - Banda 3 
Marco/1990. 1- Area com tonalidades de cinza claro, que 
estao relacionadas com a ausencia ou rarefacao da 
vegetacao, a pouca espessura e baixa permeabilidade do 
solo. Nesta zona o indice de degradacao ambiental 
observado e muito grave. 2- Zona com tonalidades de cinza 
escuro, maior presenca de vegetacao natural, indice de 
degradacao observado: moderado. 

FONTE: INPE/LMRS/UFPB, 1990. 

FIGURA 5.3-lmagem da area de estudo. Satelite LANDSAT-5 - Banda 3 
Marco/1990. 1- Zona com tonalidades de cinza claro, solo 
litolico. Apesar da tonalidade ser mais escura, o indice de 
degradacao ambiental observado e grave. 2- Area de uso 
agricola, solo regossolo com tonalidades de cinza muito claro. O 
indice de degradacao tambem e grave. 

FONTE: INPE/LMRS/UFPB, 1990. 
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Nos quadros apresentados, os codigos de maior valor, representam 

maior degradacao, consequentemente, quanto menor for o valor do codigo, menor 

sera a degradacao quantificada. 0 Quadro 5.4 apresenta os valores dos codigos, 

maximos e mlnimos, como parametros de referenda e de comparacao dos 

valores efetivamente encontrados. (Serra, 1993). 

O diagnostico socio-economico calculado e de 62,96%, no total 

geral, o que revela as precarias condicoes de vida do homem do semi-arido. A 

seguir sao demonstradas as analises detalhadas deste diagnostico. 

5.3.1- Fator social 

No Quadro 5.4 encontra-se o resumo dos codigos de maior 

ocorrencia no levantamento das variaveis: demografica, habitacao e salubridade 

rural. A deterioracao social calculada e de 59,38%, ou seja, mais de 50% do 

ambiente social estao comprometidos ou degradados. 

Na analise da variavel demografica destacam-se os seguintes 

pontos: 

- Os produtores sao de origem rural e permanecem morando no mesmo 

ambiente (quando nao migram, evidentemente), onde se destaca a 

tradicao destes produtores no uso de praticas agropecuarias importadas de 

clima temperado, especialmente durante o periodo da colonizagao 

portuguesa; portanto, nao sao adaptadas ao semi-arido, contribuindo de 

forma marcante para a deterioracao do homem e das terras; 

- 0 grau de instrugao do produtor e muito baixo, geralmente sao analfabetos, 

e o que e pior, a media escolar do nucleo familiar tambem e muito baixa 

variando da 1 a a 4 s series. Neste aspecto pode-se destacar a histbrica 

falta de instrugao da populacao do semi-arido e as consequentes 

limitacoes no desenvolvimento socio-economico da regiao; 

- A quantidade de pessoas que residem no proprio nucleo familiar e o total 

geral de pessoas que residem na propriedade e baixo. Como este 

levantamento foi realizado em periodo de seca, deve estar relacionado 

com as migracoes do nordestino em busca da sobrevivencia. 
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Para a variavel habitacao destacam-se os seguintes pontos: 

- Os agricultores geralmente moram em casas de alvenaria ruim ou de taipa; 

- 0 tipo de fogao mais utilizado e o de lenha, o que contribui de certa forma, 

para o desmatamento da escassa caatinga; 

- A agua consumida nao e tratada, aumentando assim, as infestacdes de 

verminoses e outras doencas; 

- A eliminacao de esgoto e ao ar livre. Possivelmente nao deve provocar 

grandes danos ao ambiente em virtude da escassez d'agua nao permitir a 

formacao de esgotos; 

- A eliminacao do lixo e ao ar livre, que apesar do pouco poder de consumo 

da comunidade, tern seu impacto no ambiente como foi observada a 

presenca de lixo em varios pontos da area; 

- Eliminacao de embalagens de agrotoxicos. Atualmente a aplicacao de 

agrotoxicos esta muito reduzida devido as constantes secas e aos 

produtores nao ter condicoes de adquirir o produto. Mesmo assim, existem 

produtores usando agrotoxicos e colocando as embalagens em qualquer 

lugar ou enterrando-as. 

Para a variavel salubridade rural o seguinte aspecto foi observado: 

- A infestacao de pragas e intensa e extensa, de controle dispendioso e 

complexo. Segundo os produtores, existe uma grande infestacao de 

lagartas e formigas, comprometendo substancialmente a producao 

agricola. 

5.3.2- Fator econdmico 

O fator economico determinado e de 78,95%. Este valor e muito alto 

e revela as grandes dificuldades enfrentadas pelo homem do campo em prover o 

sustento da sua famflia. Basicamente o agricultor planta para o seu sustento, nao 

obtendo significativas rendas extras com a venda de seus produtos, isto quando 

consegue produzir o suficiente para vender os excedentes. 
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No Quadro 5.4 encontra-se o resumo dos codigos de maior 

ocorrencia no levantamento das variaveis: produgao; animais de trabalho; animais 

de produgao; comercializagao, credito e rendimento. 

Para a variavel produgao destacam-se os seguintes pontos: 

- A produtividade e baixa, que ja era de se esperar devido as limitagoes 

tecnologicas e ambientais; 

- Nas propriedades dos agricultores entrevistados, nao existem areas 

reflorestadas e nem pastagens plantadas. 

Para as variaveis animais de trabalho e animais de produgao, os 

seguintes pontos foram observados: 

- A maioria dos agricultores nao possui bois ou cavalos como animais de 

trabalho, apenas alguns ainda possuem animais de tragao; 

- Os produtores praticamente nao estao criando animais de produgao, 

principalmente devido a seca que estao atravessando. Os animais que 

ainda criam sao algumas cabegas de gado e urn numero relativamente 

bom de galinhas. 

Na analise da variavel comercializagao, credito e rendimento, 

destacam-se os seguintes pontos: 

- O produtor nao tern nenhuma produgao florestal, nao vende a produgao 

pecuaria (com excegao alguns poucos produtores de maior porte), e vende 

apenas a produgao agricola excedente, para os armazens locais; 

- Urn pequeno numero de produtores usa como fonte de credito os bancos 

oficiais; 

- A renda total da propriedade geralmente e inferior a cinco salarios 

minimos. 

5.3.3- Fator tecnologico 

No Quadro 5.4 tambem, se encontra o resumo dos codigos de maior 

ocorrencia no levantamento das variaveis: tecnologia, maquinaria e 

industrializagao. A deterioragao calculada e de 84,85%2 para o fator tecnoldgico. 

Este valor representa a grande desinformagao do produtor, a baixa produtividade 

2 Este indice de deterioracao tecnologica, evidentemente e muito alto, no entanto torna-se tambem urn fator positivo na 
preservacao ambiental em virtude do baixo numero de industrias e da pouca utilizacab de maquinas e implementos 
agricolas na regiao. 
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observada na regiao, e o total abandono do homem do campo em termo de 

assistencia tecnica e extensao rural. 

Na avaliacao da variavel tecnologica destacam-se os seguintes 

pontos: 

- A area da propriedade geralmente e menor que 20 ha, onde o produtor e o 

proprietario da terra; 

- Ocasionalmente os produtores usam algum tipo de biocida, e nao estao 

usando adubacao ou calagem nas suas terras; 

- O tipo de tracao mais utilizada e animal, nao agredindo tao fortemente o 

ambiente como as maquinas agricolas. 0 terreno e geralmente cultivado 

morro abaixo, com pouquissimo uso de praticas de conservacao do solo; 

- Existem conflitos de uso do solo, como por exemplo, o plantio de culturas 

anuais em encostas ou terrenos montanhosos; 

- Os agricultores nao estao usando irrigacao, principalmente devido a falta 

d'agua e de credito; 

Os produtores nao estao tendo acesso a assistencia tecnica, e a 

exploracao da terra e intensiva; 

- Os agricultores geralmente nao conhecem praticas de conservacao do 

solo, portanto, sao poucos os que sabem executar obras de conservacao. 

Na avaliacao da variavel maquinaria e industrializacao destacam-se 

os seguintes pontos: 

- Os produtores praticamente nao possuem nenhum equipamento ou 

maquina agricola 

- Os produtores nao fazem a industrializacao de seus produtos, e nao 

produz nenhum tipo de artesanato. 

5.4- Diagnostico ambiental 

Este diagnostico esta voltado para o levantamento da poluicao 

ambiental ou levantamento do saneamento ambiental, tais como: existencia de 

garimpos, queimadas, lixdes entre outros. As tabulacdes dos dados estao 

dispostas no Quando 5.5. No Quadro 5.6 estao dispostos os valores significativos 



Capitulo - V: Resultados e discussao 61 

encontrados. No ANEXO - H, encontram-se as codificacdes dos fatores 

ambientais e a relacao dos elementos poluentes utilizados neste diagnostico. 

A deterioracao ambiental calculada e de 38,10%, o que representa 

urn valor nao muito alto. Isto se deve a ausencia de industrias e o baixo 

desenvolvimento econdmico observado na regiao. Alguns fatores estao agindo 

diretamente na poluicao ambiental, como os relacionados abaixo: 

- Depositos de lixo. Os depositos geralmente se encontram em locais 

inadequados, como nas proximidades dos mananciais e das residencias; 

- Estradas rurais deterioradas; 

- Erosdes marcantes nas lavouras. Este fator e muito importante, uma vez 

que os agricultores geralmente nao utilizam praticas de conservacao do 

solo, a vegetacao e constantemente retirada, tornando os solos expostos 

por muito tempo a erosao edlica e, quando chove, tambem sao 

consumidos pela erosao hidrica; 

- Queimadas. Esta pratica ja e conhecida ha muito tempo, alem de destruir 

a vegetacao, tambem destrdi a fauna, acelerando os processos erosivos e 

a esterilizacao ambiental; 

- Aplicacao de agrotoxicos. Devido a seca e as limitacdes econdmicas do 

agricultor, os agrotdxicos estao sendo pouco utilizados; 

- Extracao de madeira. A acao antrdpica sobre o ecossistema caatinga e 

intensa, devido ao continuo abastecimento de lenha para olarias e para o 

consumo domestico. 

- Garimpos. Apesar de nao ter sido observado nas propriedades, onde foram 

realizadas as entrevistas, existem muitos garimpos na area de estudo que 

provocam a degradacao pontual das terras e causam problemas de saude, 

especialmente aos trabalhadores das minas; 

- Extracao de argila. Foi observada a extracao de argila, em varios pontos 

da area. O que chama mais a atencao, e que muitos agricultores estao 

vendendo a argila existente nos seus acudes para manter o sustento da 

familia. Esta pratica empobrece as terras e torna os acudes sem estrutura 

para armazenar a agua, pois a camada impermeavel esta sendo retirada. 

A extracao de argila, praticada na regiao, e urn fator marcante no processo 

de degradacao ambiental. 
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5.5- Fator prioritario 

Nesta parte do levantamento foram utilizadas diversas variaveis, 

(Pag. 64), que nao entram na codificacao, com o objetivo de identificar os 

problemas que mais afligem as familias e de fornecer subsidios as discussdes, 

conclusdes e recomendacdes. Para a realidade da area de estudo foram 

diagnosticados tres fatores principals, que sao apresentados por ordem 

decrescente de importancia: 

- Falta d'agua; 

- Falta de energia eletrica; 

- Estradas rurais em pessimas condicoes de uso. 

5.6- Exemplo do levantamento socio-economico 

O questionario N e 03 e apresentado como exemplo por ser inviavel 

expor todos os que foram utilizados nas entrevistas. Nas tabulacdes dos dados, 

(pa.gs. 65; 66; 67 e 69), o questionario N s 03 e destacado para uma melhor 

visualizacao e entendimento. 

Q. 01 
N g 03 DIAGNOSTICO SOCIO-ECONOMICO 

QUESTIONARIO EM NlVEL DE PRODUTOR RURAL 

Local: Sftlo Espera 
Entrevistador: Humberto G. 
Data: 18/09/1999 

A - FATOR SOCIAL - VARIAVEL: DEMOGRAFICA - IDENTIFICACAO DO NUCLEO FAMILIAR 

Codigo i Produtor Esposa A B C D 
ilhos 
E F G H I J Resposta C6d. Enc. 

1.1 Local de 
nascimento 

C. rural 1 

1.2 Residencia C. rural 
1.3 Grau de instrucao 3- prim. 
1.4 Media escolar do 

nucleo familiar 6 a prim. 
1.5 Total de pessoas 

no nucleo familiar 5 pessoas 

1.6 
Total geral de 
pessoas na 
propriedade 5 pessoas 



Capitulo - V: Resultados e discussao 63 

Q. 02 DIAGNOSTICO SOCIO-ECONOMICO 
A - FATOR SOCIAL - VARIAVEL: HABITACAO 

Area:.... 
NQ..03.... 

DIAGNOSTICO SOCIO-ECONOMICO 
A - FATOR SOCIAL - VARIAVEL: HABITACAO 

Entrevistador 
Data: J. ,/, 

IDENTIFICACAO DO NUCLEO FAMILIAR 
Codigo Habitacao Resposta C6digo Encontrado 

2.1 Tipo de habitacao Alven. ruim 3 
2.2 Tipo de fogao Lenha 5 
2.3 Agua consumida Acude 2 
2.4 Esgotos Elim. livre 3 
2.5 Eliminacao de lixos Livre 3 
2.6 Eliminacao de embalagens de agrotoxicos Nao usa 1 

Q. 03 
N-..03.... 

DIAGNOSTICO SOCIO-ECONOMICO 
A - FATOR SOCIAL - VARIAVEL: SALUBRIDADE 

Area: Q. 03 
N-..03.... 

DIAGNOSTICO SOCIO-ECONOMICO 
A - FATOR SOCIAL - VARIAVEL: SALUBRIDADE 

Entrevistador 
Data: / / 

IDENTIFICACAO DO NUCLEO FAMILIAR 
Codigo Salubridade Rural Resposta C6digo Encontrado 

3.1 Infestacao de pragas Media 3 

Q. 04 
N-..03.... 

DIAGNOSTICO SOCIO-ECONOMICO ^ s t a d o r - . 
B - FATOR ECONOMICO - VARIAVEL: PRODUCAO Data: / / 

IDENTIFICAQAO DO NUCLEO FAMILIAR 

Codigo Cultura 
Volume de producao 

(Arroba ou t) 
Rendimento 

(Arroba ou t/ha) Produtividade 
Codigo 

Encontrado 
4.1 Milho - Baixa 
4.1 Feijao - Baixa 
4.1 Batata doce - Baixa 
4.1 
4.1 
4.1 

Media - - - Baixa 3 
4.2 Reflorestamentos - 2 
4.3 Pastagens plantadas - 1 

Q. 05 
N°..03... 

DIAGNOSTICO SOCIO-ECONOMICO 
B - FATOR ECONOMICO - VARIAVEL: ANIMAIS DE TRABALHO 

Area: 
Entrevistador. 
Data: / / 

IDENTIFICACAO DO NUCLEO FAMILIAR 
Codigo Animais de trabalho Resposta C6digo Encontrado 

5.1 Bois Nao tern 2 
5.2 Cavalos Nao tern 2 

Q. 06 
N9...03... 

DIAGNOSTICO SOCIO-ECONOMICO 
B - FATOR ECONOMICO - VARIAVEL: ANIMAIS DE PRODUQAO 

Area: 
Entrevistador: 
Data: / / 

IDENTIFICACAO DO NUCLEO FAMILIAR 
Codigo Animais de producao Resposta CPdigo Encontrado 

6.1 Bovinos Tern 1 
6.2 Caprinos Nao tern 2 
6.3 Suinos Nao tern 2 
6.4 Aves Tem 1 

Q. 07 
N2...03... 

DIAGNOSTICO SOCIO-ECONOMICO 
B - FATOR ECONOMICO - VARIAVEL: COMERCIALIZACAO, 

Area: 
Entrevistador 
Data: / / 

CREDITO E RENDIMENTO 
IDENTIFICACAO DO NUCLEO FAMILIAR 

Codigo Comercializacao, credito e rendimento Resposta C6digo Encontrado 
7.1 A quern vende a producao agricola Armazens 5 
7.2 A quern vende a producao pecuaria Intermediario 6 
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7.3 A quem vende a producao florestal Nao vende 7 
7.4 Fonte principal de credito agrario B. Brasil 1 
7.5 Renda total mensal da propriedade < 5 sal. min. 4 

Q. 08 
N5...03... 

DIAGNOSTICO SOCIO-ECONOMICO 
C - FATOR TECNOLOGICO - VARIAVEL: TECNOLOGICA 

Area: 
Entrevistador: 
Data: / / 

IDENTIFICACAO DO NUCLEO FAMILIAR 
Codigo Aspectos tecnologicos Resposta CPdigo Encontrado 

8.1 Area da propriedade em hectare (ha) < 15 ha 6 
8.2 Tipo de posse Proprietario 1 
8.3 Biocidas (qualquer tipo) Nao utiliza 2 
8.4 Adubacao e/ou calagem Nao usa 4 
8.5 Tipo de tracao usada Animal 2 
8.6 Tipo de uso do solo Mor. abaixo 3 
8.7 Praticas de conservacao do solo Nao utiliza 2 
8.8 Conflitos de uso do solo Negativos 1 
8.9 Irrigacao Nao utiliza 3 

8.10 Assistencia tecnica Ocasionte. 2 
8.11 Exploracao da terra Intensiva 2 
8.12 Conhece praticas de conservacao do solo Nao conhece 2 
8.13 Sabe executar obras de conservacao Nao sabe 3 

Q. 09 
N-...03... 

DIAGNOSTICO SOCIO-ECONOMICO 
C - FATOR TECNOLOGICO - VARIAVEL: MAQUINARIA E 

Area: 
Entrevistador: 
Data: / / 

INDUSTRIALIZACAO RURAL 
IDENTIFICACAO DO NUCLEO FAMILIAR 

Codigo Maquinario e industrializacao rural Resposta Codigo Encontrado 
9.1 Possui maquinaria agricola e implementos Alguns 3 
9.2 Faz industrializacao de madeiras, frutas, leite, came, 

mel e outros Nao 2 
9.3 Produz algum tipo de artesanato Nao 2 

Q 10 DIAGNOSTICO SOCIO-ECONOMICO £ 2 = 
M O no , t Entrevistador: 
N-...03... D-FATOR PRIORITARIO-VARIAVEIS GERAIS D a t a / / (N3o entram na codificacao) 

IDENTIFICACAO DO NUCLEO FAMILIAR PARA FORNECER SUBSlDIOS 
AS DISCUSSOES, CONCLUSOES E RECOMENDACOES 

(Problemas prioritarios: assinalar os tres primeiros) 
ALTERNATIVAS ORDEM DE PRIORIDADE 

Posse da terra 
Pouca terra 
Baixa producao 

1 2 

Falta de eletricidade 
Falta de esgotos 
Falta de assistencia medica e odontologica 
Falta de habitacao 
Falta de credito 
Falta de mercado 
Renda baixa (Produto pouco valorizado) 

3 2 

Assistencia tecnica 
Escolas 
Insumos (materia-prima, forca de trabalho, consumo de energia, etc.) 

FONTE: Rocha, 1997 (adaptado). 



QUADRO 5.3 - Tabulagao dos dados do diagnostico socio-economico 

CODIGOS N - DIAGNOSTICO SOCIO-ECONOMICO Local: Serid6 - PB 

01,02, 0 3 e 0 4 TABULACAO DE DADOS 
(Entram os cbdigos encontrados para cada item) 

Data: 20/09/1999 TABULACAO DE DADOS 
(Entram os cbdigos encontrados para cada item) 

ENTREVISTADOR QUESTION. N 5 

VARIAVEL DEMOGRAFICA VARIAVEL HABITACAO V.S.R. VAR. PRODUQAO 
ENTREVISTADOR QUESTION. N 5 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 4.1 4.2 i 4.3 
Barra do Carrapato 01 1 1 8 8 3 3 2 5 2 3 3 6 2 3 3 3 
Sitio Passagem 02 1 1 8 8 7 7 3 3 2 3 2 6 3 3 3 3 
Sitio Espera 03 1 1 8 7 5 5 3 5 2 3 3 6 3 3 3 1 
Prox. Faz. Quinturare 04 4 1 9 8 1 1 3 5 2 3 3 1 2 3 3 1 
Prox. Quixaba 05 4 1 8 8 6 6 3 5 2 3 3 3 2 3 3 3 
Sitio Lagoa do Andre 06 4 1 8 8 3 3 3 5 2 3 3 6 3 3 3 3 
Sta. Luzia do Picui 07 4 1 8 5 2 2 3 3 1 3 1 1 2 3 3 3 
Lagoa do Dedo 08 1 1 9 9 3 3 3 5 2 3 3 1 2 3 3 1 
Sitio Espera 09 1 1 9 8 2 2 3 5 2 3 3 6 3 3 3 1 
Lagoa do Dedo 10 2 1 9 8 6 6 2 5 1 3 2 4 4 3 3 3 
Sta. Luzia do Picui 11 2 1 9 8 7 7 3 5 1 3 1 1 2 2 3 3 
Sta. Luzia do Picui 12 4 1 9 8 5 5 3 5 1 3 1 5 2 3 3 3 
Sta. Luzia do Picui 13 3 1 8 8 7 7 2 5 1 3 1 6 4 3 3 3 
Periferia de Picui 14 2 9 8 3 3 2 3 1 1 1 5 4 2 3 3 
Barra da Quixaba 15 5 1 7 7 1 1 3 5 2 2 3 1 1 2 3 3 
Passagem 16 1 1 9 8 3 3 3 5 2 3 2 5 4 2 3 2 
Tamandua 17 1 1 9 8 4 4 3 5 2 3 3 5 4 3 3 2 
Sitio Tamandua 18 4 1 8 8 8 8 3 5 2 3 3 1 4 2 3 3 
Sftio Tamandua 19 1 1 9 7 3 3 2 3 2 3 2 5 4 3 3 2 
Sitio Tamandua 20 1 1 8 8 7 7 2 5 2 3 3 6 4 2 3 2 

N° DE MAIOR FREQUENCIA 
(MODA) 1 1 9 8 3 3 3 5 2 3 3 6 4 3 3 3 

FONTE: Rocha, 1997 (adaptado). 



QUADRO 5.3 - Tabulacao dos dados do diagnostico socio-economico (Continuac3o) 

C6DIGOS N -
05, 06 e 07 

DIAGNOSTICO SOCIO-ECONOMICO 
TABULACAO DE DADOS 

(Entram os cbdigos encontrados para cada item) 

Local: Serido - PB 

Data: 20/09/1999 

DIAGNOSTICO SOCIO-ECONOMICO 
TABULACAO DE DADOS 

(Entram os cbdigos encontrados para cada item) 

ENTREVISTADOR QUESTION. N-
V. A. TRAB. VAR. ANIM. P R O D U C A O VARIAVEL COMERCIAL IZAQAO, CREDITO E RENDIMENTO 

ENTREVISTADOR QUESTION. N- 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 
Barra do Carrapato 01 2 1 2 2 2 1 5 7 7 1 4 
Sitio Passagem 02 2 2 1 2 2 1 5 7 7 1 4 
Sitio Espera 03 2 2 1 2 2 1 5 6 7 1 4 
Prox. Faz. Quinturare 04 1 2 1 2 2 1 5 5 7 1 3 
Prox. Quixaba 05 1 1 1 1 1 1 5 5 7 1 3 
Sitio Lagoa do Andre 06 2 1 1 1 2 1 6 6 7 1 4 
Sta. Luzia do Picui 07 2 2 2 2 4 7 7 6 4 
Lagoa do Dedo 08 2 1 1 2 2 1 7 7 7 6 4 
Sitio Espera 09 2 1 1 2 2 1 7 7 7 6 4 
Lagoa do Dedo 10 2 2 2 2 1 1 4 7 7 1 4 
Sta. Luzia do Picui 11 2 2 2 2 2 1 4 7 7 1 4 
Sta. Luzia do Picui 12 2 2 2 2 2 2 7 7 7 6 4 
Sta Luzia do Picui 13 2 2 2 2 2 2 4 7 7 6 4 
Periferia de Picui 14 1 2 2 2 2 2 5 7 7 6 4 
Barra da Quixaba 15 2 2 2 2 2 1 1 7 7 6 4 
Passagem 16 2 1 2 1 1 1 4 7 7 1 4 
Tamandua 17 2 2 2 2 2 1 7 7 7 6 4 
Sitio Tamandua 18 2 1 2 2 2 1 7 7 7 6 4 
Sitio Tamandua 19 1 2 1 2 1 1 5 7 7 1 3 
Sitio Tamandua 20 1 1 1 1 1 1 7 4 7 1 4 

N Q DE MAIOR FREQUENCIA 
(MODA) 2 2 2 2 2 1 5 7 7 1 4 

FONTE: Rocha, 1997 (adaptado). 



QUADRO 5.3 - Tabulacao dos dados do diagnostico socio-economico (Continuacao) 

C6DIGOS N - DIAGNOSTICO SOCIO-ECONOMICO Local Serido - PB 

08 e 09 TABULACAO DE DADOS Data: 20/09/1999 
(Entram os cbdigos encontrados para cada item) 

ENTREVISTADOR QUESTION. N 9 

VARIAVEL TECNOLOGICA V. MAQ. E IND. 
ENTREVISTADOR QUESTION. N 9 

8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 8.11 8.12 8.13 9.1 9.2 9.3 
Barra do Carrapato 01 6 1 4 4 1 3 2 2 3 3 2 2 3 4 2 2 
Sitio Passagem 02 3 1 3 4 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 
Sitio Espera 03 6 1 2 4 2 3 2 1 3 2 2 2 3 3 2 2 
Prox. Faz. Quinturare 04 2 1 2 4 1 3 2 1 1 1 1 2 3 3 2 2 
Prox. Quixaba 05 2 1 3 4 3 3 2 2 1 1 1 2 3 4 2 2 
Sitio Lagoa do Andre 06 5 1 3 4 2 3 1 2 3 3 1 2 2 3 2 2 
Sta. Luzia do Picui 07 6 1 2 4 3 3 2 1 3 3 2 2 3 4 2 1 
Lagoa do Dedo 08 6 1 2 4 2 3 2 1 3 3 2 2 3 4 2 2 
Sitio Espera 09 6 1 3 4 1 3 2 1 3 3 2 2 3 4 2 2 
Lagoa do Dedo 10 6 1 3 4 3 3 2 1 3 3 2 2 3 4 2 2 
Sta. Luzia do Picui 11 6 1 2 4 3 3 2 2 3 3 2 2 3 4 2 2 
Sta. Luzia do Picui 12 6 3 3 4 3 3 2 1 3 3 1 2 3 4 2 2 
Sta. Luzia do Picui 13 6 3 3 4 3 3 2 1 3 3 2 2 3 4 2 2 
Periferia de Picui 14 6 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 4 2 2 
Barra da Quixaba 15 6 3 2 4 3 3 2 2 3 3 1 2 3 4 2 2 
Passagem 16 6 1 3 4 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 
Tamandua 17 6 1 3 4 3 3 2 2 3 3 2 2 3 4 2 2 
Sitio Tamandua 18 6 1 3 4 2 3 2 2 3 3 2 2 3 4 2 2 
Sitio Tamandua 19 6 1 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 4 2 2 
Sitio Tamandua 20 5 1 3 4 2 3 2 2 3 3 2 2 3 4 2 2 

Ne DE MAIOR FREQUENCIA 
(MODA) 6 1 3 4 2 3 2 2 3 3 2 2 3 4 2 2 

FONTE: Rocha, 1997 (adaptado) 
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QUADRO 5.4 - Resultados do diagnostico socio-economico 
DIAGNOSTICO SOCIO-ECONOMICO 

RESULTADOS DOS DIAGNOSTICOS E UNIDADES CRITICAS DE DETERIORACAO 

CODIGO INDICADORES - LOCAL: 
VALORES SIGNIFICATIVOS 

CODIGO INDICADORES - LOCAL: ENCONTRADO/AREA MlNIMO MAXIMO 
1.1 Local de nascimento do produtor 1 1 5 
1.2 Residencia do produtor 1 1 5 
1.3 Grau de instrucao do produtor 9 1 9 
1.4 Media escolar do nucleo familiar 8 1 9 
1.5 Total de pessoas do nucleo familiar 3 1 8 
1.6 Total geral de pessoas na propriedade 3 1 12 
2.1 Tipo de habitacao 3 1 5 
2.2 Tipo de fogao 5 1 5 
2.3 Agua consumida 2 1 2 
2.4 Esgotos 3 1 3 
2.5 Eliminacao de lixos 3 1 3 
2.6 Eliminacao de embalagens de agrotoxicos 6 1 6 
3.1 Infestacao de pragas 4 1 5 
4.1 Media da produtividade agricola 3 1 3 
4.2 Reflorestamento 3 1 3 
4.3 Pastagens plantadas 3 1 3 
5.1 Bois 2 1 2 
5.2 Cavalos 2 1 2 
6.1 Bovinos 2 1 2 
6.2 Caprinos 2 1 2 
6.3 Suinos 2 1 2 
6.4 Aves 1 1 2 
7.1 A quern vende a producao agricola 5 1 7 
7.2 A quern vende a producao pecuaria 7 1 7 
7.3 A quern vende a producao florestal 7 1 7 
7.4 Principal fonte de credito agrario 1 1 6 
7.5 Renda total mensal da propriedade 4 1 4 
8.1 Area da propriedade em hectare 6 1 6 
8.2 Tipo de posse 1 1 4 
8.3 Biocidas 3 1 4 
8.4 Adubacao e/ou calagem 4 1 4 
8.5 Tipo de tracao usada 2 1 3 
8.6 Tipo de uso do solo 3 1 3 
8.7 Praticas de conservacao do solo 2 1 2 
8.8 Conflitos de uso do solo 2 1 2 
8.9 Irrigacao 3 1 3 

8.10 Assistencia tecnica 3 1 3 
8.11 Exploracao da terra 2 1 2 
8.12 Conhece praticas de conservacao do solo 2 1 2 
8.13 Sabe executar obras de conservacao 3 1 3 
9.1 Possui maquinaria agricola e implementos 4 1 4 
9.2 Faz industrializacao agraria 2 1 2 

9.3 Produz alqum tipo de artesanato 2 1 2 
A) Total do Fator Social (ate 3.1) 51 13 77 
UNIDADES CRITICAS DE DETERIORACAO SOCIAL 59.31 3% 
B) Total do Fator Economico (4.1 a 7.5) 44 1 14 1 52 
UNIDADES CRITICAS DETERIORACAO ECONOMICA 78.95% 
C) Total do Fator Tecnoloaico (8.1 a 9.3) 44 16 1 49 
UNIDADES CRITICAS DETERIORACAO TECNOLOGICA 84,85% 
Total do Diaanostico S6cio-Econ6mico_ (A+B+C) 139 I 43 I 178 
UNIDADES CRITICAS DE DETERIORACAO 
SOCIO-ECONOMICA 71 ,11% 

FONTE: Rocha, 1997 (adaptado). 



QUADRO 5.5 - Tabulagao dos dados do diagnostico ambiental 

Data: 2 0 / 0 9 / 1 9 9 9 DIAGNOSTICO AMBIENTAL 
FATORES AMBIENTAIS 

Regiao: Serido 
Estado: Paraiba 

Entrevistador Localidade 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 
B. Carrapato 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 
S.Passagem 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 
Sitio Espera 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 
Prx F.Quint. 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
Prox Quixab 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 
S Lg. Andre 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 
S. Luz. Picui 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
Lagoa Dedo 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 
Sitio Espera 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 
Lagoa Dedo 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 
S. Luz. Picui 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
S. Luz. Picui 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 
S. Luz. Picui 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 
Perif. Picui 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 
B. Quixaba 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
Passagem 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 
Tamandua 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 
S. Tamand. 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 
S. Tamand. 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 
S. Tamand. 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 

N 2 DE MAIOR FREQUENCIA 
(MODA) 

1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 

FONTE: Rocha, 1997 (adaptado). 
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QUADRO 5.6 - Resultados do diagnostico ambiental 

DIAGNOSTICO AMBIENTAL 
RESULTADOS DOS DIAGNOSTICOS E UNIDADES CRITICAS DE DETERIORACAO 

C6DIGO INDICADORES VALORES SIGNIFICATIVOS C6DIGO INDICADORES ENCONTRADO MINIMO MAXIMO 
1.01 Estocagem de defensivos 1 1 2 
1.02 Depositos de embalagens de agrotoxicos 1 1 2 
1.03 Locais de lavagem de implementos com agrotoxicos 1 1 2 
1.04 Pedreiras 1 1 2 
1.05 Garimpos 2 1 2 
1.06 Lixeiras (lixo urbano, rural) 2 1 2 
1.07 Exploracao de areias 1 1 2 
1.08 Pocilgas 1 1 2 
1.09 Aviarios 1 1 2 
1.10 Matadouros 1 1 2 
1.11 Estradas rurais deterioradas 2 1 2 
1.12 Erosoes marcantes (lavouras) 2 1 2 
1.13 Exploracao de madeira 2 1 2 
1.14 Esgotos 1 1 2 
1.15 Depositos de pneus 1 1 2 
1.16 Queimadas 2 1 2 
1.17 Poluicao quimica (fabricas, curtumes, etc.) 1 1 2 
1.18 Aplicacao de agrotoxicos 2 1 2 
1.19 Acidente com derivado de petroleo/produto quimico 1 1 2 
1.20 Bombas de recalques d'agua em rios/agudes 1 1 2 
1.21 Extracao de argila 2 1 2 

TOTAL DE FATOR AMBIENTAL (1.01 a 1.21) 29 21 42 
UNIDADES CRITICAS DE DETERIORACAO 

AMBIENTAL 38 ,10% 
FONTE: Rocha, 1997 (adaptado). 

5.7- Calculo do percentual de deterioracao social, econdmica, 

tecnologica e ambiental 

• Calculo do percentual de deterioracao social 

O valor y varia de 0 a 100 (zero a 100% de deterioracao) 

y • ax + b 
ax + b = 0 » x = Valor minimo (13) ^ ^TA^Vl 

L QUADRO 5.4 
ax' + b = 100 <=> x'= Valor maximo (77) J 
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0=13a + b (-1) 

100 = 77a + b 

100 = 64a => a = 100 

~64~ 
a = 1,5625 

0 = 13 x 1,5625 + b 

0 = 20,3125+ b b =-20,3125 
Equacao definida: 

= 1,5625x -20,3125 

Onde: x = Valor significativo encontrado => x = 51 
y = Unidade critica de deterioracao social 

Portanto, aplicando a equacao, tem-se o percentual de deterioracao social: 

y = ( 1 , 5 6 2 5 x 5 1 ) - 2 0 , 3 1 2 5 .-. y = 5 9 , 3 7 5 0 <=> | y = 5 9 , 3 8 % 

- 100% 
CO u o m 
8 50% 

I o% 

77 

20 40 60 80 
Valores signif icativos 

100 

GRAFICO 5.1- Reta de deterioragao social 

• Calculo do percentual de deterioragao economica 

y = ax + b 

ax + b = 0 <=> x = Valor minimo (14) 

ax' + b = 100 « x' = Valor maximo (52) 

0=14a + b (-1) 

100 = 52a + b 

100 = 38a => a = — => a = 2,6316 
38 

QUADRO 5.4 

Equagao definida: 

0= 1 4 x 2 , 6 3 1 6 +b => b = - 3 6 , 8 4 2 4 

Onde: x = Valor significativo encontrado => x = 4 4 
y = 2,6316x -36,8424 
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y = Unidade critica de deterioracao econdmica 

Portanto, aplicando a equacao, tem-se o percentual de deterioracao econdmica: 

y = ( 2 , 6 3 1 6 x 4 4 ) - 3 6 , 8 4 2 4 .-. y = 7 8 , 9 4 8 0 o | y = 7 8 , 9 5 % 

GRAFICO 5.2 - Reta de deterioracao econdmica 

Calculo do percentual de deterioracao tecnologica 

y = ax + b 

ax + b = 0 

ax' + b = 100 

0= 16a + b 

100 = 49a+ b 

100 = 33a 

<=> x = Valor minimo (16) 

<=> x' = Valor maximo (49) 

(-1) 

=> a = 
100 

33 
a = 3,0303 

0 = 1 6 x 3 , 0 3 0 3 + b b = - 4 8 , 4 8 4 8 

QUADRO 5.4 

Equacao definida: 
y = 3,0303x - 48,4848 

Onde: x = Valor significativo encontrado => x = 4 4 
y = Unidade critica de deterioracao tecnologica 

Portanto, aplicando a equacao, tem-se o percentual de deterioracao tecnologica: 

y = ( 3 , 0 3 0 3 x 4 4 ) - 4 8 , 4 8 4 8 . \ y = 8 4 , 8 4 8 4 <=> | y = 8 4 , 8 5 % 
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GRAFICO 5.3 - Reta de deterioracao tecnologica 

Calculo do percentual de deterioracao socio-economica 

y = ax + b 
ax + b = 0 <» x = Valor minimo (43) 

ax' + b = 100 o x '= Valor maximo (178) 

0 = 43a + b (-1) 

100= 178a+ b 

100= 135a => a = — => a = 0,7407 
135 

Quadro 5.4 

0 = 43 x 0,7407 + b => b =-31,8501 .-. \j = 0,7407x -31,8501 
Equacao definida: 

Onde: x = Valor significativo encontrado => x=139 
y = Unidade critica de deterioracao sdcio-econdmica 

Portanto, aplicando a equacao, tem-se o percentual de deterioracao sdcio-
econdmica: 

y = ( 0 , 7 4 0 7 x 1 3 9 ) - 3 1 , 8 5 0 1 .-. y = 7 1 , 1 0 7 2 <=> |y = 7 1 , 1 1 % 
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GRAFICO 5.4 - Reta de deterioragao socio-economica 

Calculo do percentual de deterioracao ambiental 

y = ax + b 
ax + b • 0 <=> x = Valor minimo (21) -i 

v ' L QUADRO 5.6 ax' + b = 100 o x '= Valor maximo (42) 

0 = 21a + b (-1) 

100 = 42a+ b 

100 = 21a => a = 
100 

21 
a = 4,7619 

0 = 21 x4,7619 + b b =-100,00 
Equacao definida: 

= 4,7619x - 100,0000 

Onde: x = Valor significativo encontrado => x = 29 
y = Unidade critica de deterioragao ambiental 

Portanto, aplicando a equacao, tem-se o percentual de deterioracao ambiental: 

y = ( 4 , 7 6 1 9 x 2 9 ) - 1 0 0 , 0 0 .-. y = 3 8 , 0 9 5 1 o |y = 3 8 , 1 0 % 

GRAFICO 5.5 - Reta de deterioragao ambiental 
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CONSIDERAQOES FINAIS 

6.1- Conclusdes 

• Aproximadamente 50% da area apresentam o indice de degradacao 

grave (precisamente 44,86%), observando-se ainda a existencia de pequenas 

areas com o indice muito grave de degradacao (2,24% do total), onde 

provavelmente, devem estar se formando os chamados "nucleos de 

desertificacao". 

• A degradacao social encontrada e de 59,38%, ou seja, mais da 

metade das condicoes de vida na comunidade esta deteriorada. A deterioragao 

econdmica e severa atingindo o indice de 78,95%, denunciando a grande 

dificuldade que as familias tern para se manter no dia-a-dia. A deterioracao 

tecnologica e de 84,85%, extremamente comprometedora, revelando o baixissimo 

uso de equipamentos e o total abandono do homem do campo em termos de 

assistencia tecnica. A deterioragao sdcio-econdmica determinada corresponde a 

71,11%, sendo portanto, urn indice muito alto. 

• 0 indice do diagnostico ambiental determinado e de 38,10%. N3o e 

muito alto devido a existencia de poucas industrias e do baixo desenvolvimento 

econdmico observado na regiao, que limitam a acao direta e mais severa de 

elementos poluentes. 
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• A metodologia adotada neste trabalho mostrou-se bastante eficaz na 

realizacao dos estudos da degradacao ambiental e/ou desertificacao, 

especialmente por permitir a sua aplicacao em areas de menor extensao e numa 

escala maior, proporcionando uma maior riqueza de detalhes, fidelidade nas 

informacdes e precisao nos resultados. 

• Alem das vantagens anteriormente descritas, a metodologia utilizada 

nesta pesquisa, vem suprir uma lacuna deixada por boa parte dos trabalhos que 

aplicam as tecnicas de sensoriamento remoto e SIG na analise da degradacao 

ambiental, uma vez que os aspectos sociais, especialmente as questdes de 

genero, sao aqui contemplados. 

6.2- Sugestoes 

Para urn melhor convivio, do homem do campo, com as condicoes 

adversas do semi-arido, sao sugeridas algumas medidas ja conhecidas da 

comunidade tecnico-cientifica: 

- Incentivar a utilizacao de plantas e animais adaptados as condicoes do 

ambiente semi-arido; 

- Desenvolver programas de valorizacao e preparo tecnico da mulher rural; 

- Reestruturar os servigos de extensao rural, para que de fato, as 

tecnologias cheguem as maos do sertanejo; 

- Possibilitar o uso racional da caatinga atraves do manejo florestal 

sustentado; 

- Promover, atraves dos governos estadual e municipal, programas 

permanentes de acompanhamento e manejo dos garimpos existentes na 

regiao, a fim de proporcionar estrategias para o desenvolvimento da 

mineracao, gerando significativos ganhos e permitindo a fixacao do homem 

no campo; 

- Possibilitar a regeneracao natural do ambiente atraves do pousio das 

terras, levando em consideracao a grande capacidade de recuperacao da 

caatinga, a pouca produtividade da atividade agricola e os baixos custos 
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desta pratica. Esta medida, de preferencia, deve ser aplicada nas areas 

onde o indice de degradacao e grave ou muito grave; 

- Desenvolver projetos atraves de ONGs e de governos municipais para a 

extracao e utilizacao de aguas subterraneas. Este tipo de agio permite, no 

minimo, o fornecimento de agua para o consumo domestico e para a 

criacao de pequenos animais. Sobre esta medida, ja existem estudos 

apontando locais favoraveis a pesquisa de agua subterranea, conforme 

mapa apresentado neste trabalho; 

- Reestruturar e, principalmente unificar, os drgaos de defesa do meio 

ambiente, para possibilitar uma fiscalizacao mais eficaz dos recursos 

naturais e a sua preservacao. 
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ANEXO - A: DESCRIQAO DAS UNIDADES DE MAPEAMENTO 
DE SOLOS PARA A AREA DE ESTUDO 

DESCRIQAO DAS UNIDADES DE MAPEAMENTO DE SOLOS 

CARACTERIZACAO UNIDADE DE 
MAPEAMENTO DESCRIQAO 

LVe1 L A T O S S O L O V E R M E L H O A M A R E L O E U T R O F I C O 
textura argiiosa fase caatinga hipoxerofila, relevo 
piano. 

S O L O S C O M H O R I Z O N T E 
B L A T O S S O L I C O 

(NAO H I D R O M O R F I C O ) 

LVe2 

Associacao de: L A T O S S O L O V E R M E L H O A M A R E L O 
E U T R O F I C O textura media, fase caatinga 
hipoxerofila, relevo piano e suave ondulado e S O L O S 
L I T O L I C O S E U T R O F I C O S com A fraco, textura 
media, fase pedregosa e rochosa, caatinga 
hiperxerbfila, relevo suave ondulado e ondulado, 
substrato gnaisse e granito. Percentagem dos 
componentes: LVe (85%) : Re ( 1 5 % ) . 

Re1 

Associacao de: S O L O S L I T O L I C O S E U T R O F I C O S 
com A fraco, textura media, fase pedregosa e 
rochosa, caatinga hiperxerofila, relevo suave ondulado 
e ondulado, substrato biotita-xisto, S O L O S A L U V I A I S 
E U T R O F I C O S textura indiscriminada, relevo piano e 
A F L O R A M E N T O S DE R O C H A (AR). Percentagem 
dos componentes da associacao: Re (70%); Ae (25%) 
AR ( 5 % ) . 

S O L O S P O U C O S 
D E S E N V O L V I D O S 

(NAO H I D R O M O R F I C O S ) 

Re2 

Associacao de: S O L O S L I T O L I C O S E U T R O F I C O S 
com A fraco, textura media, fase pedregosa e 
rochosa, caatinga hiperxer6fila, relevo suave ondulado 
e ondulado, substrato granito, R E G O S S O L O 
D I S T R O F I C O , fase caatinga hipoxerdfila, relevo suave 
ondulado e A F L O R A M E N T O S DE ROCHA. 
Percentagem dos componentes da associacao: Re 
(70%); REd (25%) ; AR ( 5 % ) . 

S O L O S P O U C O S 
D E S E N V O L V I D O S 

(NAO H I D R O M O R F I C O S ) 

Re3 
S O L O S L I T O L I C O S E U T R O F I C O S com A 
moderado, textura argiiosa, fase pedregosa, caatinga 
hiperxerdfila, relevo suave ondulado e ondulado, 
substrato granito e gnaisse. 

Re4 

Associacao de: S O L O S L I T O L I C O S E U T R O F I C O S 
com A fraco, textura media, fase pedregosa e 
rochosa, caatinga hiperxerpfila, relevo suave ondulado 
e ondulado, substrato granito e xisto e 
A F L O R A M E N T O S DE R O C H A . Percentagem dos 
componentes da associacao: Re (90%); AR (10%). 

Re5 
Associacao de: S O L O S L I T O L I C O S E U T R O F I C O S 
com A fraco, textura media, fase pedregosa e 
rochosa, caatinga hiperxerpfila, relevo suave ondulado 
e ondulado, substrato muscovita-quartzitos e 
A F L O R A M E N T O S DE R O C H A . Percentagem dos 
componentes da associacao: Re (90%); AR (10%). 

FONTE: Fernandes, 1997. 



PROPRI EDADES QUE CA RACTERIZAM AS TONALIDADES DE CINZA1 - BANDA: 

ZONA HOMOLOGA TONALIDADE DE 
CINZA 

TEXTURA 
FOTOGRAFICA 

RELEVO VEGETACAO GRAU DE INTENSIDADE 
DE USO 

1 c/c r f/o r b 
2 m/c Cm f/o a b 
3 m/e f m s/d b 
4 m/c f f/o a b 
5 c/m f/m f/o a b 
6 m/c g f/o r m 
7 c/m/e f m f b 
8 c/c g s/o s/d a 
9 c/c m/g 0 r m/a 
10 m/e g f/o r m 
11 c/e f/m 111 s/d b 
12 m/e m/g 0 a m 
13 c/c f f/o m/r b 
14 m/c f f/o m/r b 
15 m/e f/m f/o d b 
16 m/c m/g f/o a m 
17 c/e f/m f/o a b 
18 m/c m/g s/o a a 
19 m/c m/g s/o a a 
20 c/e f m d b 
'21 m/e f/m f/o s/d b 
22 m/c f/m f/o a m/b 
23 c/m f m a b 

TONALIDADES DE CINZA: Cinza Muito Claro ( c/m/c ); Cinza Claro ( c/c ); Cinza Medio Claro ( m/c ); Cinza Medio ( c/m ); Cinza 
Medio Escuro ( m/e ); Cinza escuro ( c/e ); Cinza Muito Escuro ( c/m/e ). 
TEXTURA FOTOGRAFICA: Muito Fina ( m/f); Fina ( f ) ; Fina Media ( f/m ); Media ( m ); Media Grosseira ( m/g ); Grosseira ( g ); 
Muito Grosseira ( mt/g ). 
RELEVO: Piano ( p ); Suave Ondulado (s/o ); Ondulado ( o ); Fortemente Ondulado ( f/o ); Montanhoso ( m ). 
VEGETACAO: Fechada ( f ) ; Densa ( d ); Semidensa ( s/d ); Aberta ( a ); Rala ( r); Muito Rala ( m/r). 
GRAU DE INTENSIDADE DO USO: Alto ( a ); Medio ( m ); Medio Alto ( m/a ); Medio Baixo ( m/b ); Baixo ( b ). 

1 Para as demais zonas homologas (24 a 130) os procedimentos sao identicos. 
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FONTE: Fernandes, 1997. (Simplificado). 

woo 

MAPA DE APTIDAO AG RfCO LA DAS TERRAS 

GRUPOS DE APTIDAO A G R I C O L A 

Grupo 3 - Apt idao restr i ta para lavouras em pelo menos um dos 

dos ni'vels de manejo A, B ou C. 
SUB-GRUPO: 3 (bc ) Aptidao rest r i ta nos m'veis de mane jo B e C 

Grupo 5 - Aptidao boa, regular, restr i ta ou sem apt idao para 
si lvicultura e / o u pas tagem na tu ra l , cons ideradas como t ipos de 
ut i l izacao dos m'veis de mane jo B e A, respec t ivamente 
SUB-GRUPO: 5 (n ) Sem apt idao para s i lv icul tura, restr i ta para 
pastagem natural 

Grupo 6 - Sem apt idSo para uso agr feola, a nao ser em casos 
especiais, indicado para a preservacao da f lora e da fauna ou 
para a recreacao 
6 Sem apt idao agrfeola 

5krn 0 5 10 15 20km 
H H H H l ~ 

ESCALA 1:100.000 

Mapo elciborado com bose no cruzomento dos mapos intermedidrios de Deficle'ncio de Fertilidode, Derici£ncia de Aguo, 
Deficiencia de Oxigenio, Susceptibilidade a Erosdo e Impedimentos a Mecanizocao, atraves do SIG-340 v.2.5E, 
INPE/ENGESPACO Base cortogrol ica a portir de cartas tapognSticos - SUDENE. S B . 2 4 - V - B - I I , SB 24 - Z - B - III. \0 
S B . 2 4 - Z - B - V , S B . 2 4 - 2 - B - V I . no escala 1:100.000 - Ed. 1985 e Imogens TM/LANDSAT-5, WRS 215.64D e 2 I5 .65B K* 
Bandas 3 e 4. 14.03.1990. 



MAPA DE USO ATUAL DAS TERRAS 

Culturas de subsistencias, fruticultura e sisol 

Cultures de subsistencia, fruticultura, pastagem natural, palma 
forrageira, reflorestamento com algoroba (drea de aluviao) e 
vegetacSo natural (caatinga hiperxerdfila) 

Fruticultura. sisal e vegetacdo natural 

Sisal, fruticultura em escala reduzida, algodao e vegetacao natural 

Culturas de subsistencia, algodSo, pastagem nativa, palma forrageira 
capineira, culturas de vazantes e vegetacao natural 

Vegetacao natural e uso agn'colo baixo (milho, feijcio, pastagem 
nativa, palma forrageira) 

Vegetacao natural, culturas de subsistencia. palma forrageira, 
postogem nativa e culturos de vazantes 

Vegetacao natural (caatinga hiperxerdfila) 

5km o 5 10 15 20km N 
H H H H I I 1 I I 

ESCALA 1:100.000 

" 6 0 

Mapa eloborado com base no inter pretocdo de imogens TM/LANDSAT-5. WR5 215.64D/215.65B - bandas 3 e 4 14.03 1990 

Escalo 1:100 000 Base cartogrufica cartas topogroficas - SUDENE. S 8 - 2 4 - V - B - I I . SB 2 4 - Z - B - l l l . S B . 2 4 - Z - B - V , 

S B . 2 4 - Z - B - V I . Escola 1:100.000 - Ed. 1985. 
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DIAGNOSTICO SOCIO-ECONOMICO 
Codigos e criterios de estratificacao 

CODIFICACAO 

A - F A T O R S O C I A L : VARlAVEL - DEMOGRAFICA 
CODIGO 1.1 

LOCAL DE NASCIMENTO DO PRODUTOR 
ALTERNATIVAS CODIGO 

Casa rural a 1 
Vila b 2 
Distrito c 3 
Cidade d 4 
Capital do Estado e 5 

CODIGO 1.2 
RESIDENCIA DO PRODUTOR 

ALTERNATIVAS CODIGO 
Casa rural a 1 
Vila b 2 
Distrito c 3 
Cidade d 4 
Capital do Estado e 5 

CODIGO 1.3 
GRAU DE INSTRUCAO DO PRODUTOR _ _ _ 

ALTERNATIVAS CODIGO 
Muito baixo a Analfabeto 9 
Baixo b 1 § a 4- serie (primaria) 8 
Medio baixo c 5- a 8 a serie (primaria) 7 
Medio alto d Segundo grau incompleto 6 
Alto e Segundo grau completo ou tecnico 5 

Muito alto 

f Graduacao 4 

Muito alto g Especializacao 3 Muito alto 
h Mestrado 2 Muito alto 

i Doutorado/Livre docencia 1 

CODIGO 1.4 
MEDIA ESCOLAR DO NUCLEO FAMILIAR 

ALTERNATIVAS CODIGO 
Muito baixa a Analfabeto 9 
Baixa b 1 a a 4- serie (primaria) 8 
Medio baixo c 5- a 8- serie (primaria) 7 
Medio alto d Segundo grau incompleto 6 
Alta e Segundo grau completo ou tecnico 5 

Muito alta 

f Graduacao 4 

Muito alta g Especializacao 3 
Muito alta 

h Mestrado 2 Muito alta 

i Doutorado/Livre docencia 1 
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CODIGO 1.5 
TOTAL DE PESSOAS NO NUCLEO FAMILIAR 

ALTERN ATIVAS CODIGO 
Muito baixo 1 pessoa 1 

Baixo 2 pessoas 2 Baixo 
3 pessoas 3 

Medio 4 pessoas 4 Medio 
5 pessoas 5 

Alto 6 pessoas 6 Alto 7 pessoas 7 
Muito alto > 7 pessoas 8 

CODIGO 1.6 
TOTAL GERAL DE PESSOAS NA PROPRIEDADE 

ALTERN ATIVAS CODIGO 

Muito baixo 1 pessoa 1 
Muito baixo 2 pessoas 2 

Baixo 
3 pessoas 3 

Baixo 4 pessoas 4 Baixo 
5 pessoas 5 

Medio 
6 pessoas 6 

Medio 7 pessoas 7 Medio 
8 pessoas 8 

Alto 
9 pessoas 9 

Alto 10 pessoas 10 Alto 
11 pessoas 11 

Muito alto > 11 pessoas 12 

CODIFICACAO 

A - F A T O R S O C I A L : VARlAVEL - HABITACAO 
CODIGO 2.1 

TIPO DE HABITACAO 
ALTERNATIVAS CODIGO 

Casa de madeira ruim 5 
Casa de madeira boa 4 
Casa de alvenaria ruim 3 
Casa de alvenaria boa 2 
Casa (qualquertipo) otima 1 

CODIGO 2.2 
TIPO DE FOGAO 
ALTERNATIVAS CODIGO 

Lenha 5 
Querosene (alcool) 4 
Gas 3 
Eletrico 2 
Microondas 1 



ANEXO-G: DIAGN6STICO SOCIO-ECONOMICO "CODIGOS 96 

C6DIGO 2.3 
AGUA CONSUMIDA 
ALTERNATIVAS CODIGO 

Potavel (filtro, poco artesiano ou encanada) 1 
Nao potavel 2 

CODIGO 2.4 
ESGOTO 

ALTERNATIVAS CODIGO 
Rede de esgoto 1 
Poco negro e fossa 2 
Eliminagao livre 3 

C6DIGO 2.5 
ELIMINACAO DE LIXOS 

ALTERNATIVAS CODIGO 
Coleta 1 
Enterra ou queima 2 
Livre 3 

CODIGO 2.6 
ELIMINACAO DE EMBALAGENS DE AGROTOXICOS 

ALTERNATIVAS CODIGO 
Comercializacao com as proprias firmas ou nao usa agrotoxicos 1 
Reaproveitamento para o mesmo fim 2 
Colocada em fossa para lixo toxico 3 
Queimada 4 
Reaproveitamento para outros fins 5 
Colocada em qualquer lugar 6 

A - F A T O R S O C I A L : VARlAVEL - SALUBRIDADE RURAL 
C6DIG0 3.1 

INFESTACAO DE PRAGAS 
Nematbides, cupins, formigas, gafanhotos e verminose animal 

ALTERNATIVAS CODIGO 
Nula 1 
Baixa 2 
Media 3 
Alta 4 
Impeditiva 5 

NULA: Sem infestacSo 
BAIXA: Pequena infestacSo - controle simples 
MEDIA: Infestacao de gravidade media 
ALTA: Infestacio intensa e extensa - controle dispendioso e complexo 
IMPEDITIVA: Infestacao tao grande que impossibilita a exploracao do terreno 

CODIFICACAO 

B - F A T O R ECONOMICO: VARlAVEL - PRODUCAO 
CODIGO 4.1 

CODIGO ALTERNATIVAS CODIGO 

4.1 
Produtividade baixa 3 

4.1 Produtividade media 2 4.1 
Produtividade alta 1 
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CODIGO 4.2 e 4.3 
CODIGO ALTERNATIVAS CODIGO 

4.2 
> 25 % da area 1 

4.2 Reflorestamento (incluir mata nativa) < 25 % da area 2 
Nao tern 3 
Conservadas 1 

4.3 Pastagens plantadas Abandonadas 2 
Nao tern 3 

CODIFICACAO 

B - F A T O R E C O N O M I C O : VARlAVEL - ANIMAIS DE TRABALHO CODIGO 5.1 e 5.2 
CODIGO ALTERNATIVAS CODIGO 

5.1 Bois Nao tern 2 5.1 Bois 
Tern 1 

5.2 Cavalos Nao tern 2 5.2 Cavalos 
Tern 1 

CODIFICACAO 

B - F A T O R E C O N O M I C O : VARlAVEL - ANIMAIS DE PRODUQAO C6PIGO 6.1 e 6.4 
CODIGO ALTERNATIVAS CODIGO 

6.1 Bovinos Nao tern 2 6.1 Bovinos 
Tern 1 

6.2 Caprinos Nao tern 2 
6.2 Caprinos Tern 1 

6.3 Suinos N3o tern 2 
6.3 Suinos 

Tern 1 

6.4 Aves Nao tem 2 
6.4 Aves Tern 1 

CODIFICACAO 

B - FATOR ECONOMICO: VARlAVEL - COMERCIALIZAQAO, CREDITO E RENDIMENTO 

C6DIGO 7.1 

A QUEM 0 PRODUTOR VENDE A PRODUCAO AGRlCOLA 
PECUARIA E FLORESTAL 

7.2 e 7.3 

ALTERNATIVAS CODIGO 
Nao vende 7 
Intermedicirio 6 
Armazens (varejo) 5 
Feiras 4 
Cooperativas 3 
Agroindustria 2 
Consumidor 1 
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FONTE DE CREDITO C6DIGO 7.4 
ALTERNATIVAS CODIGO 

Nao tem 6 
Agiota (particulares) 5 
Bancos particulares 4 
Cooperativas 3 
Agroindustria 2 
Banco oficial (BB) ou com recursos proprios 1 

RENDA TOTAL DA PROPRIEDADE (mensal) CODIGO 7.5 
ALTERN ATIVAS CODIGO 

Baixa < 5 salarios minimos 4 
Media baixa 5 - 1 0 salarios minimos 3 
Media alta 11 - 20 salarios minimos 2 
Alta > 21 salarios minimos 1 

CODIFICACAO 

C - F A T O R E S T E C N O L O G I C O S : VARlAVEL - TECNOL6GICA 
C6DIGO 8.1 

AREA DA PROPRIEDADE (em ha) 
ALTERNATIVAS CODIGO 

MINIFUNDIO: < 20 ha com aproveitamento ate 50 % 6 
LATIFUNDIO: > 20 ha com aproveitamento de 50 % 5 
MINIFUNDIO: < 20 ha com aproveitamento acima de 50 % 4 
PEQUENA PROPRIEDADE: 21 a 50 ha com aproveitamento acima de 50 % 3 
PROPRIEDADE MEDIA: 51 a 100 ha com aproveitamento de 50 % ou mais 2 
PROPRIEDADE EMPRESARIAL:>100 ha com aproveitamento de 50 % ou mais 1 

Obs.: Entende-se DOT aproveitamento: agricuttura (racional), pecuaria e areas reflorestadas e/ou com floresta nativa. 

TIPO DE POSSE CODIGO 8.2 
ALTERNATIVAS CODIGO 

Proprietario 1 
Arrendatario 2 
Meeiro 3 
Ocupante 4 

BIOCIDAS (fungicidas, inseticidas, herbicidas) CODIGO 8.3 
ALTERNATIVAS CODIGO 

Regularmente 4 
Ocasionalmente 3 
Nao utiliza 2 
Controle biologico 1 
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ADUBACAO E/OU CALAGEM (necessidade) C6DIGO 8 . 4 
ALTERNATIVAS CODIGO 

Nao usa 4 

Ocasionalmente 3 
Regularmente 2 
Terra classe 1, II - Nao necessita 1 

TIPO DE TRAQAO USADA CODIGO 8 . 5 
ALTERNATIVAS CODIGO 

Manual 3 
Animal 2 
Mecanica 1 

T IPODE U S O D O S O L O CODIGO 8 . 6 
ALTERNATIVAS CODIGO 

Morro abaixo (a favor do declive) 3 
Em nivel (em curvas) 2 
De acordo com a orientacao tecnica (segundo normas) 1 

PRATICAS DE CONSERVACAO DO SOLO CODIGO 8 . 7 
ALTERNATIVAS CODIGO 

N3o utiliza 2 
Utiliza 1 

CONFLITOS DE USO DO SOLO CODIGO 8 . 8 
ALTERNATIVAS CODIGO 

Positivos ( h e i conflitos) 2 
Negativos (nao ha conflitos) 1 

Obs.: Entende-se por conflito o uso do solo inadequado (Ex.: agricultura em terra de classe V ou VI, etc.). 

IRRIGACAO C6DIGO 8 . 9 
ALTERNATIVAS CODIGO 

N3o utiliza 3 
Ocasionalmente 2 
Regularmente 1 

ASSISTENCIA TECNICA C6DIGO 8 . 1 0 
ALTERNATIVAS CODIGO 

Nao recebe 3 
Ocasionalmente 2 
Regularmente 1 
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EXPLORACAO DA TERRA CODIGO 8.11 
ALTERNATIVAS CODIGO 

Intensiva 2 
Extensiva 1 

CONHECE PROGRAMAS DE CONSERVACAO DO SOLO C6DIGO 8.12 
ALTERNATIVAS CODIGO 

Nao conhece 2 
Conhece 1 

SABE EXECUTAR OBRAS DE CONSERVACAO CODIGO 8.13 
ALTERNATIVAS CODIGO 

Nao sabe 3 
Sabe alguma coisa 2 
Sabe 1 

C O D I F I C A C A O 

C - FATORES TECNOLOGICOS: VARIAVEL - MAQUINARIA E INDUSTRIALIZACAO RURAL 

POSSUI MAQUINARIO AGRiCOLA E IMPLEMENTOS C6DIGO 9.1 
ALTERNATIVAS CODIGO 

Nenhum 4 
Alguns 3 
Os principals necessarios 2 
Parque de maquinas completo 1 

FAZ INDUSTRIALIZACAO DE MADEIRAS, FRUTAS, LEITE, CARNE, MEL E OUTROS 

CODIGO 9.2 
ALTERNATIVAS CODIGO 

Nao 2 
Sim 1 

PRODUZ ALGUM TIPO DE ARTESANATO 
CODIGO 9.3 

ALTERNATIVAS CODIGO 
Nao 2 
Sim 1 
Fonte: Rocha, 1997 (adaptado). 



Q.: 

DIAGNOSTICO AMBIENTAL 
Data / / 
Tecnico: 

C 6 D I G O 
E L E M E N T O S P O L U E N T E S 

(sem orienta?«lo tecnico-cientifica) L O C A L I Z A Q A O A R E A O B S E R V A Q A O 
C O D I G O 

E N C O N T R A D O 
1.01 Estocagem de defensivos 
1.02 Depdsitos de embalagens de agrotdxicos 
1.03 Locais de lavagem de implementos com agrotoxicos 
1.04 Pedreiras 
1.05 Minas 
1.06 Lixeiras (lixo urbano, rural) 
1.07 Exploracao de areias 
1.08 Pocilgas 
1.09 Aviarios 
1.10 Matadouros 
1.11 Estradas rurais deterioradas 
1.12 Erosoes marcantes (lavouras) 
1.13 Exploracao de madeira 
1.14 Esgotos 
1.15 Depdsitos de pneus 
1.16 Queimadas 
1.17 Poluicao quimica (fabricas, curtumes, etc.) 
1.18 Aplicacao de agrotoxicos 
1.19 Acidentes com derivados de petrdleo ou produtos quimicos 
1.20 Bombas de recalques dagua em rios\acudes 
1.21 Extracao de argila 

FONTE: Rocha, 1997 (adaptado). 

C O D I F I C A Q A O D O S F A T O R E S A M B I E N T A I S 
(1.01 a 1.21) 

A L T E R N A T I V A S C O D I G O 
S I M 2 
N A O 1 

FONTE: Rocha, 1997. 
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• "Cercas vivas de palma (Opuntia ficus) e cultivos 
associados a conservagao do solo em areas declivosas. 
(PNUMA, 1999). 

Localizacao do projeto: 
- Loja - Equador 
- Area: 10.793km2 com uma populagao de aproximadamente 

200.000 habitantes. 

Problemas: 
- Intensa degradagao das terras em 70% da provincia; 

Topografia extremamente irregular com 80% da agricultura 
desenvolvida em areas com declives de 30" a 58", 
extremamente propensas a erosao; 

- 87% da populagao vivem em condigoes de pobreza; 
- Falta de instrumentos e politicas publicas que abordem a 

solugao dos problemas de desenvolvimento da regiao; 
- Ciclos de secas que afetam a regiao e ocasionam grandes 

correntes de migragao; 
- Diminuigao constante das colheitas pela perda da 

fertilidade do solo devido a erosao; 
- Longos periodos sem a possibilidade de obter rendimentos 

devido as secas que ocorrem durante oito meses do ano. 

Solugoes: 
- Cultivo de palma e cochonilhas em associagao com outras 

pastagens para construir cercas vivas nos declives com a 
finalidade de reabilitar as zonas degradadas; 

- Melhoramento da fertilidade do solo; 
- Obtengao de rendimentos durante todo o ano pela 

populagao local, especialmente nos periodos criticos do 
verao e das secas; 

- Geragao de conhecimentos apropriados para a busca de 
alternativas economicas na provincia de Loja. 

Resultados do projeto: 
- Recuperagao dos conhecimentos tradicionais dos antigos 

camponeses a cerca dos recursos naturais; 
- Uso eficaz de diferentes variedades de palma para diversos 

fins, tais como a produgao de cochonilha, fruta, forragem e 
cercas vivas; 

- Mudanga na tradigao cultural a respeito das tecnicas de 
combate a erosao; 
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- Divulgagao junto a populagao rural dos conhecimentos 
sobre a importancia do cultivo de palma e cochonilhas no 
desenvolvimento geral; 

- Aceitagao pelas autoridades da solugao proposta, o que 
resulta na prestagao de apoio institucional necessario para 
possibilitar o desenvolvimento local; 

- Criagao de urn modelo de desenvolvimento com criterios 
ambientalmente sustentaveis que permita a reabilitagao de 
zonas muito degradadas e a prevengao da degradagao das 
terras em outras zonas com exploragao intensiva dos 
recursos naturais; 

- Geragao de beneficios economicos, ambientais e de 
formas alternativas de sustento. 

Resultados gerais: 
- Excelente aceitagao da tecnologia pelos camponeses; 
- Condigoes propicias para ampliar o projeto devido a 

simplicidade da tecnologia, sua identificagao com a cultura, 
o clima local e a geragao de rendimentos; 

- Reconhecimento do valor da diversidade biologica da 
regiao o que garantira a manutengao do patrimonio 
genetico para o beneficio da comunidade". (Tradugao 
nossa). 

FIGURA 1 - Cercados de palma aplicados na conservagao do solo. Loja: Equador 
FONTE: UNEP (1999a) 
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• "Projeto de luta contra a degradagao das terras em 
Suntaa-Nuntaa na regiao noroeste de Gana. 

Localizagao do projeto: 
- Noroeste de Gana, regiao administrativa de Gana mas 

recentemente estabelecida, criada em 1983, sendo sua 
capital Wa. 

Problemas: 
- Precipitagao irregular com danos causados nos ultimos dez 

anos por uma sucessao de secas e inundagoes; 
- Erosao grave dos solos lateriticos de baixa fertilidade; 
- Incendios anuais nos matagais, recorrentes, provocados 

pela populagao que destroi grandes parcelas de terras; 
- Crescimento demografico altamente acelerado que reduz 

os periodos de pousio; 
- Alta dependencia da agricultura para a subsistencia; 
- Alta dependencia da lenha para a produgao de energia; 
- Condigao de inferioridade das mulheres, que sao 

consideradas como urn grupo sem importancia; 
- Alta taxa de pobreza, carencia de instalagoes educacionais 

e sanitarias. 

Solugoes: 
- Dar especial atengao a participagao das mulheres nas 

atividades agroflorestais e remunerativas; 
- Criar grupos de mulheres em toda a regiao noroeste de 

Gana que executem atividades agroflorestais; 
- Capacitar as mulheres em atividades de criagao e plantio 

de arvores; 
- Fomentar a pratica de armazenamento de forragem pra 

alimentar o gado; 
- Aprimorar a genetica do rebanho para melhorar as 

especies locais; 
- Fortalecer a solidariedade coletiva mediante valores 

tradicionais de "chena" (uma cadeia de solidariedade 
derivada da sociedade tradicional) e "susu"; 

- Desenvolver sistemas de economia e comercio local sobre 
a base do intercambio utilizando o programa de 
emprestimos criado pelo projeto; 

- Representar, atraves do teatro, a gestao dos recursos 
naturais e outros temas. 
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Resultados do projeto: 

Alto grau de avango dos grupos de mulheres 
supervisionadas por Suntaa-Nuntaa; 
Prioridade de aprendizagem e capacitagao mediante a 
exemplos e a demonstragao; 
Reprodugao das boas iniciativas mediante o principio de 
"chena"; 
Execugao de atividades orientadas para a luta contra o 
desmatamento, os incendios nos matagais e a pobreza; 
Diversificagao das atividades que inclui, por exemplo: 
produgao de mel, avicultura, criagao de cabras sahelianas 
e programas de emprestimos. 

Resultados gerais: 

Restauragao da paz e da coesao social para promover o 
desenvolvimento; 
Aumento da capacitagao tecnica na area de protegao do 
meio ambiente, da bovinocultura e da arte dramatica; 
Melhoramento dos rendimentos mediante a diversificagao 
das atividades remunerativas; 
Fortalecimento gradual das condigoes socio-economicas e 
politicas das mulheres mediante o aumento da sua auto-
suficiencia". (Tradugao nossa). 

FIGURA 2 - Participagao efetiva da mulher no combate a desertificacao. Gana: Africa. 
FONTE: UNEP (1999b) 


