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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Objetivou-se com esse trabalho o cstudo da dcgradacao/ desertifica5ao  e da construcao 

social dos riscos a desastre, por mcio da analise do proccsso historico c do diagnostico das 

condicoes socioeconomicas ambicntais do scmi-arido paraibano, tendo como area teste o 

municipio de Sousa, no Estado da Paraiba, gerando subsidios a gestao dos riscos ncssa 

regiao. Os principais atores observados foram as atividadcs antropicas, pois cxercem um 

papcl importante no cenario ambiental rural. O resgate historico c o diagnostico socio 

economico ambiental foram os principais clcmentos no cstudo da construcao social dos 

riscos e na definicao das vulnerabilidades. Usou-sc interpretacao dc imagens fotograficas 

TM/Landsat-5 c visita ao campo para idcn t i fica9ao das areas dcgradadas. A intcrven^ao 

das atividades humanas nesse cenario tern propiciado a de grada9ao accntuada dos recursos 

naturais e a ocorrencia de desastres. Foram identificadas areas com nivel de grada9ao 

muito grave, que constituem os "nucleos de d e s e rt i fi ca9ao ", que embora ocupem apenas 

2% da area estudada, cnsejam reflcxoes profundus sobre a cxplo ra9ao dos recursos naturais 

no semi-arido. Os niveis de de grada9ao grave, moderado, baixo e muito baixo ocupam 

respectivamente 39%, 37%, 18% c 4% do total da area. A po pula9ao tern se mostrado 

altamente dependente do poder publico, e este, por sua vez, tern sido incficaz na re so lu9ao 

dos problcmas que afligem as comunidades locais. Uma dinamica de idcn t i fica9ao da 

vulnerabilidade das familias rurais foi desenvolvida e, seus resultados indicaram uma 

vulnerabilidade global muito alta, o que define a cnorme fragilidade social, economica, 

tecnologica e de adapta9ao as co n d i9o e s do ambiente em que vivem - reflexo da falta e das 

falhas nas politicas publicas especificas. Todos os dados refcrcntes a de grada9ao 

ambiental geraram um banco de dados, no SPRING, de facil acesso, tanto para consultas 

como para atu al iza96e s , podendo ser usado como subsidio ao processo de tomada dc 

decisao na gestao dos riscos. 
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This work aimed the study of the degradation/desertification and the social construction of 

the risks to disaster, through the analysis of the historical process and the diagnosis of the 

environmental socioeconomic conditions of the semi-arid of the state of Paraiba, having as 

test area the municipality of Sousa, in the State of Paraiba, generating subsidies for the risk 

assessment in that area. One of the principal observed actors was the anthropic activity that 

performs an important paper in the rural environmental scenery. The historical data and the 

economical environmental diagnosis were the principal elements in the study of the social 

construction of the risks and for definition of the vulnerabilities. Based on the TM/Landsat-

5 image interpretation and field works, degraded areas were mapped. The intervention of 

the man in that scenery has been propitiating the accentuated degradation of the natural 

resources and the occurrence of disasters. Areas with very serious level of degradation 

were identified. They constitute the called "nucleus of desertification", that although 

occupying only 2% of the studied area, show deep reflections about the exploration of the 

natural resources in the semi-arid. The levels of degradation serious, moderate, low and 

very low occupy respectively 39%, 37%, 18% and 4% of the total area. The population is 

highly dependent of the public power, that in its turn, has been ineffective in the solution 

of problems that afflict the local communities. A dynamics of identification of the 

vulnerabilities of the rural families was developed and, its results indicated a very high 

global vulnerability, that defines the enormous social, economical, technological fragility 

in adaptation to the environment in that they live - reflecting the lack of specific public 

policies. A l l the referring data of the environmental degradation generated a database on 

SPRING, easy for consultations and for updatings, that could be used as subsidy in the 

process of the decision makers in the administration of the risks. 



CAPITULO 1 

"O olhar do cidadao percuta o futuro e 

entra em panico quando observa por toda 

parte, ascensao das forcas da 

desorganizacao e da anomia. O limiar da 

era planetaria apresenta-se repleto de 

incognitas, perigos e ameacas". 

(Ramonet, 1998) 

INTRODUCAO 



17 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.1 INTRODUCAO 

A regiao do semi-arido brasileiro e caracterizada por condicoes sociais e 

ambicntais bastantc vulncraveis. AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in terven9ao das atividadcs humanas ncssc cenario tern 

propiciado a degrada9ao acentuada dos recursos naturais, originando em algumas areas os 

denominados 'muclcos de desertifica9ao", onde a degrada9ao e muito mais intensa. Em 

geral a popula9ao tern se mostrado altamente dependente do poder publico, e cste, por sua 

vez, tern sido ineficaz na resolu9ao dos problcmas que afligcm as comunidades locais. 

Embora o Estado tenha investido na realizacao dc obras na regiao, 

principalmente na constnupao de barragens, estradas e na implan ta9ao dc perimelros 

irrigados c varios tenham sido os decretos, programas e pianos criados, os problemas 

sociais c ambicntais nao tern sido rcsolvidos. Ha grande enfasc nos pacotcs tccnologicos 

apontados comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA S0IU9S0 para o Nordcstc, contudo, pouca atencao vein sendo dada as 

comunidades como protagonistas de seu espa90 geografico e responsavcis por diversos 

aspectos do mesmo, inclusive da dcgrada9ao. Rodrigues (1998) adverte que a socicdade 

nao aparcce na formula, seja como objeto dc cstudo ou como objeto de a9ao c mudan9a, no 

que diz respeito a seus padroes dc comportamcnto c dc incidencia na configura9ao da 

questao ambiental no semi-arido brasileiro. 

Sabe-se que os problcmas ambicntais causados pela sociedade, em seu 

proccsso de constru9ao e reconstru9ao de cspa90s geograficos, decorrem sobretudo do 

modo como as sociedades se apropriam da naturcza, usam, destinam e Iransformam os 

recursos naturais. Consiste numa questao de ordem politica economica c cultural, pois a 

sociedade age na natureza segundo os padroes ou costumes - politicos, economicos e 

culturais - criados por ela mesmo. Adas & Adas (1998) afirmam que a degrada9ao do 

meio-ambicnte esta intimamcnte rclacionada ao modelo de descnvolvimento economico 

adotado. Portanto, este tambem podc ser considerado um fator causal dc desastres, pois 

contribui na forma9ao de situa9oes vulneravcis. 

Os desastres devem ser cntendidos como fenomcnos dc caratcr 

eminentemente social, nao apenas cm termos do impacto que os caractcriza, mas tambem 

em termos de suas origens (Lavell, 1993). A dcsart icula9ao das economias rurais, 

caraterizada pela perda da capacidade produtiva do solo e pela descapitaliza9ao dos 

produtores, consiste num fator causal de desastres (Mascrcy, 1989). Obscrva-se ainda, que 

o desmatamento e a dcgrada9ao do solo pelas atividades humanas sao as principais causas 

de processos de de grada9ao em regioes semi-aridas do planeta (FAO, 2002). 
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As ameacas naturais, como seca, inundacoes, erupcoes vulcanicas, 

terremotos, entre outras, nao sao sinonimos de desastres naturais (Cardona, 1993). Acosta 

(1996) e Medina (1992) esclarecem que os desastres somente ocorrem quando uma ameaca 

surge em condicoes vulneraveis, salientando ainda que as ameacas ocorridas cm areas 

desabitadas ou onde as atividades economicas padroes nao sao vulneraveis, nao causam 

desastres. 

Na rcducao das vulnerabilidades, o desenvolvimcnto prccisa assumir uma 

postura multi-dimensional, que abranja o aspecto etico, pcla prcocupacao com a equidade, 

e que seja capaz de incluir variaveis dificilmente quantificavcis, mas qualitativamente 

indispensaveis a configura9ao de novos padroes de vida para as atuais e futuras gera9oes. 

O ontem, o hojc e o amanha se apresentam nao apenas enquanto seqiiencia cronologica 

linear, mas como um processo continuo, onde o que se e hoje e as chances dc se ser 

amanha decorrem em um processo historico cujo os limites sao ditados pela inter-rcla9ao 

de for9as complexas, contraditorias e complementares, que sao, ao mesmo tempo, sujeilo e 

objeto desse mesmo processo (Sousa, 1994). 

A analise da vulnerabilidade local deve ser o ponto de pallida para 

identifica9ao de uma mitiga9ao sustcntada da organiza9ao social, na qual tanto o 

conhecimento cientifico como o tecnologico podem levar a um novo rol (Medina & 

Romero, 1992). Quando o termo vulnerabilidade se adjetiva com o social, se faz referenda 

a um conceito complexo, dirigido as condi9oes sociais globais dentro de um grupo ou 

comunidade humana, caracterizando os angulos de susceptibilidade a receber danos devido 

a ocorrencia de um determinado fenomeno natural (Macias, 1998). 

O uso do geoprocessamcnto no estudo da degrada9ao ambiental, bem com 

no dos riscos a desastre resultante da intera9ao ambienle semi-arido - sociedade, permite 

uma maior dinamica do processo dc gcra9ao dc informacoes, possibilitando maior 

produtividade, atualiza9oes em tempo real e versatilidade no manuseio dos dados obtidos, 

conforme constatado em alguns trabalhos, como os de Bender & Bello(1993), Medina 

(1994), Silva Neto & Barbosa (1996), Maskrey (1998), Barbosa & Santos (1998), Barbosa 

et al. (1999) e Candido (2000). 

Esse estudo comprcendeu atividades desenvolvidas pelo Projcto de cstudos 

comparativos sobre os efeitos ENOS na America Latina, desenvolvido por La Red, que faz 

parte do Programa de Redes de Pesquisa Coopcrativa para lnvcstiga9ocs sobre mudai^as 

Globais, do Instituto Inter-Americano (IAI). Corrcsponde ao tenia "Avalia9ao Intcgrada, 
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Dimensoes Humanas c Aplicacoes" da Agenda do LAI. Esse projeto pretendc preencher 

uma importante lacuna no entendimento cientlfico-social dos riscos de desastres associados 

com El Nino Oscilacao Sul e a variabilidade climatica, e sobre as relacoes entivzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o aumento 

das vulnerabilidades e riscos e os modelos c praticas de desenvolvimento nao sustcntavcl. 

1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.2 OBJETIVO PRINCIPAL 

Estudar a construcao social dos riscos a desastre, c da 

dcgradacao/dcscrtificacao por meio dc analise do processo historico c do diagnostico das 

condicoes socioeconomicas ambicntais do semi-arido paraibano, tendo como area teste o 

municipio de Sousa no Estado da Paraiba, gerando subsidios a gestao dos riscos. 

1.3 M E T A S 

V Interpretacao das imagens orbitais para a definicao de areas degradadas a partir da 

analise do padrao espectral, com base nas tonalidadcs dc cinza; 

V cria9ao da base de dados cartograiicos; 

V elabora9ao do questionario para o diagnostico socio economico ambiental; 

V treinamento dos agentes comunitarios dc saude (acs) na aplica9ao do qucstior.ario ; 

V trabalho de reconhecimento de campo, para aferir a interpreta9ao das imagens como 

tambem para entrevistas dirctas com agricultores, como elemcnto de aferi9ao dos dados 

obtidos pelos acs; 

V tabula9ao dos dados e cria9ao da base de dados georreferenciada; 

V elabora9ao dos mapas tematicos finais. 

1.4 LOCALIZACAO DA AREA DE ESTUDO 

Municipio de Sousa, localizado no semi-arido paraibano, mesorrcgiao do 

Sertao e Microrrcgiao de Sousa. Distando 420 km da capital Joao Pessoa. A sede 

municipal, a 224 mctros de altitude, tern sua posi9ao geografica na intcrsc9ao das 

coordenadas 6°45'33" dc latitude sul e 38°13'56" dc longitude ocste. 

O Municipio de Sousa se limita a nortc com os Municipios dc Lastro, Sao 

Francisco e Santa Cruz; a sul com Nazarezinho e Sao Jose da Lagoa Tapada; a lestc com 

Aparecida e a oeste com Uirauna, Sao Joao do Rio do Peixe e Marizopolis (Figura 1.1). 
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CAPITULO 2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C A R A C T E R I Z A C A O DA AREA 

"Quando ha inverno abundante 

No meu Nordeste querido, 

Fica o pobre em um instante 

C A R A C T E R I Z A C A O DA AREA 

"Quando ha inverno abundante 

No meu Nordeste querido, 

Fica o pobre em um instante 

Do sofrimento esquecido. 

Tudo e graca, paz e riso 

Reina um verde paraiso 

Por vale, serra e sertao. 

Porem nao havendo inverno 

Reina um verdadeiro inferno 

De dor e de confusao". 

(Patativa do Assare) 

Do sofrimento esquecido. 

Tudo e graca, paz e riso 

Reina um verde paraiso 

Por vale, serra e sertao. 

Porem nao havendo inverno 

Reina um verdadeiro inferno 

De dor e de confusao". 

(Patativa do Assare) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M A 

Do sofrimento esquecido. 

Tudo e graca, paz e riso 

Reina um verde paraiso 

Por vale, serra e sertao. 

Porem nao havendo inverno 

Reina um verdadeiro inferno 

De dor e de confusao". 

(Patativa do Assare) 
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2 . 1 0 CENARIO 

O conhccimcnto do mcio-ambiente onde se rcaliza um cstudo c fundamental 

para compreensao dos processos que nele se realizam, pois os fatorcs ecologicos bioticos e 

abioticos, bem como a infra-cstrutura de uma area, intcragem com as atividades humanas 

de forma a influenciar no sucesso dos emprcendimentos, sendo importantc considcra-los. 

O semi-arido tem sido caracterizado pelas condi9oes adversas dc fatorcs 

ambicntais, como clima c vcgelafao, que tem interagido dc forma negativa com ar;ocs 

antropicas, cssas provavelmcntc rcalizadas desconsidcrando caracleristicas intrinsecas 

dessa regiao. 

2.1.1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Clima 

Na Classificacao dc Koppcn o clima c do tipo Aw', qucntc, com chuvas de 

verao a outono, resultantes da atuacao das frcntes dc convcrgcncia intertropical. Pcla 

classifica9ao de Gaussen o clima e do Tipo 4aTh (clima tropical quentc dc scca accntuada, 

com mimcro dc mcses secos entre 7 e 8). O indice xerotermico, que indica os niimeros de 

dias biologicamcnte secos, esta comprcendido entre 150 e 200 (Brasil, 1972). 

• Umidadc relativa do ar e insolacao 

Dados registrados (Quadro 2.1) na esta9ao climatologica dc Sousa, indicam 

uma umidade media de 56% no mes de oulubro, e de 74% nos meses dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mar90 e abril. 

A insola9ao media diaria anual e igual a 8,7 horas, sendo registrados, dados 

da velocidade media do vento anual dc 2,7 m/s. 

Quadro 2.1. Dados climatologicos medios mensais do pcriodo dc 1981 a 1996. 

Mes 
Temp. 

°C 
U. Rel. % 

Ins. Med. Mensal 

(h/dia) 

Vel. do Vento 

(m/s) 

Jan 28,1 62 8,7 2,6 

Fev 27,5 69 8,1 2,4 

Mar 27,0 74 7,6 2,0 

Abr 26,6 74 7,9 2,0 

Mai 26,2 72 8,4 2,6 

Jun 25,4 68 8,4 2,7 

Jul 25,5 62 8,8 3,0 

Ago 26,4 59 9,5 2,6 

Set 27,4 57 9,4 3,2 

Out 28,0 56 9,7 3,3 

Nov 28,2 57 9,0 3,2 

Dcz 28,3 58 9,1 2,9 

MEDIA 27,0 64 8,7 2,7 

Fontc: EMATER - Esta9ao Experimental dc Sao Goi^alo -Sousa/PB (Paraiba, 1998). 
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• Evaporaciio 

As taxas dc evaporacao obscrvadas cm uma seric dc 14 anos (1969 - 1983) 

evidenciam os meses de outubro, novembro e dezembro com maiores quantidades dc 

evapora9ao e o pen'odo dc feverciro a junho, como de menores quantidades (Quadro 2.2). 

Quadro 2.2. Evaporacao media mensal de 1969 a 1983. 

Evaporacao media mensal 

(mm) 

Jan Abr Jul Out 

268 173 218 317 

Fev Mai Ago Nov 

203 178 267 314 

Mar Jun Set Dez 

194 185 294 326 

Total 2.937 

Fonte: Posto evaporimetrico dc Sousa-PB (Paraiba, 1998). 

• Regime pluviometrico 

0 regime pluviometrico da regiao tem comportamcnto bem distinto, sendo 

influenciado pelos cventos ENOS (El Nino Oscila9ao Sul), caracterizando-sc pela 

irregularidade espacial e temporal das chuvas (Figura 2.1), pela ocorrcncia dc chuvas 

torrenciais e pela concentra9ao de mais de 70% do total precipitado em apenas ties meses 

do ano. A media anual esta em torno de 780mm (Tabela 2.2). 

Tabela2.1. Precipita9ao media mensal no municipio dc Sousa - 1960-1990. 

Mes 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dcz Ano 

88.50 153.40 218.90 156,70 71,50 28,80 11,60 4,00 3,60 6,40 12,80 32,80 783,90 

Fonte: DNMET, 1992. 
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1800 

Figura 2.1. Comportamento temporal das chuvas no municipio de Sousa-PB, destacando-
se em verde os anos La Nina, em vermelho os anos de El Nino e em azul os anos neutros. 
Dados de precipitacao obtidos no LMRS-PB e eventos ENOS no CPTEC (2000). 

2.1.2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Vegetacao 

A vegetacao predominante da area e a caatinga hiperxerofila, caracterizada 

por vegetais de porte variavel arboreo ou arbustivo e de carater xerofilo. Esta vegetacao 

vem sendo devastada pela acao antropica ao longo dos anos desde a colonizacao da regiao, 

provavelmente nao existindo mais sua formacao primitiva (Figura 2.2). 

Figura 2.2. Paisagem com a vegetacao devastada pelo antropismo. 

S6°51'55.8"eW38°12'36.7" 
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As principais especies da caatinga observadas em campo foram: Umari 

bravo -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Calliandra spinosa, Jurema branca - Pithecolobium dumosum, Jurema Preta -

Mimosa acutistipula Benth., Favela - Cnidoscolus philacanthus, Pax e Ka Hoffman, 

Pinhao bravo - Jatropha pohliana, Velame - Croton campestris, Cardeiro - Cereus 

jamacaru, D.C., Xique xique - Cereus goumellei, Catingueira - Caesalpinia pyramidalis, 

Tul., Aroeira - Schinus aroeira, Veil., Marmeleiro - Croton sp., Pereiro - Aspidosperma 

pyrifolium, Palmatoria braba - Opuntia palmadora, Martius, Juazeiro - Ziziphus juazeiro, 

Martius, Angico - Anadenanthera macrocarpa, Oiticica - Licanea rigida, Benth, Carnauba 

- Copernica cerifera Martius, Mufumbo - Combretum leprosum, Martius, Mata-pasto -

Cassia uniflora, Mil l 

2.1.3 Geomorfologia 

Parte do municipio esta localizado na bacia sedimentar do Rio do Peixe, 

originada por reativacao de falhas tectonicas ocorridas no cretaceo inferior. O relevo e 

piano a suave ondulado, com superficie inclinada das bordas para o centro da bacia, com 

niveis altimetricos em torno de 200 metros. 

Ao Norte e no extremo Sul localizam-se as areas do embasamento 

Cristalino, com altitude superior a 270m e relevo mais movimentado, variando de 

ondulado a montanhoso (Figura 2.3). 

Figura 2.3. Relevo piano caracteristico da bacia do Rio do Peixe, vendo-se ao fundo o 

relevo montanhoso das areas cristalinas. S 6°45'17.4" e W 38°08'30.2" 
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2.1.4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Recursos hidricos 

As principais fontes hidricas do municipio sao os acudes Engenheiro Avidos 

e Sao Goncalo, perfazendo uma capacidade maxima de acumulo de 259.600.000 m 3 

(Quadro 2.3). O acude Engenheiro Avidos, localizado no municipio de Cajazeiras, 

abastece varios municipios vizinhos e regula a vazao do acude de Sao Goncalo. Este esta 

compreendido em areas pertencentes aos municipios de Sousa e Marizopolis. 

Quadro 2.3. Disponibilidade Hidricas Superficiais 

Acudes Volume maximo (m )* 

Eng. Avidos 255.000.000 

Sao Goncalo 44.600.000 

Total 259.600.000 

Fonte: LMRS. 2001. * Disponivel para varios municipios da regiao. 

Alem desses reservatorios. existem dezenas de pequenos acudes particulars 

em diversas partes do municipio, concentrados principalmente sobre o embasamento 

cristalino, aproveitados, quando com agua suficiente, para abastecimento humano e animal, 

pesca, pecuaria, pequena irrigacao e cultivo de vazantes (Figura 2.4 ). 

Figura 2.4. O Acude na comunidade Sao Paulo. S 6°37'26.1" e W 38°09'41.4" 
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As disponibilidades hidricas subterraneas do sistema aquifero da Bacia do 

Rio Piranhas sao apresentados no Quadro 2.4. 

Quadro 2.4. Disponibilidades hidricas subterraneas 

Sistema 
N° de pocos em 

Funcionamento 

Vazao media 

(m 3 / h ) 

Disponibilidades 

atuais (106 m 3 / ano) 

Cristalino 1.160 2.11 21,44 

Aluvial 120 6,22 6,53 

Rio do Peixe 278 2,27 5,53 

Total 1.558 - 33,50 

Fonte: SEPLAN / ATECEL (Paraiba, 1998). 

2.2 INFRA-ESTRUTURA SOCIOECONOMICA 

A infra-estrutura socioeconomica tem grande importancia para construcao 

de bases solidas de desenvolvimento. Niveis satisfatorios de educacao, saude e acesso ao 

credito propiciam maior bem-estar para sociedade como um todo e podem permitir maior 

harmonia entre as atividades humanas e o meio. 

Na Tabela 2.2 observa-se o total da populacao municipal, dividida em 

urbana e rural e por sexo e, o mimero de estabelecimentos de educacao, saude e bancario, 

que atendem a populacao local e municipios vizinhos. 

Tabela 2.2. Caracteristica da infra-estrutura socioeconomica. 

Resultados do Universo do Censo 2000 

Populacao residente 

Total 62635 

Mulheres / Homens 32519/ 30116 

Urbana / Rural 46200 / 16435 

Alfabetizacao 

Populacao com idade igual ou maior que 10 anos 51441 

Populacao alfabetizada 38194 

Taxa de alfabetizacao (%) 74.2 

Estabelecimentos de ensino 

Pre-escolar 53 

Fundamental 94 

Medio 7 

Profissionalizante 1 

Superior 1 

Hospitais 6 

Agendas bancarias 5 

Fonte: Dados da FIBGE (2001). 
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simbolismo dos rostos cnrugados dos trabalhadorcs: maus tratos, falta dc considcracao, 

falta de respeito. 

Sao incalculaveis os prejuizos que urn Estado fragilizado pode ocasionar ao 

seu povo e as suas terras. O olhar sem cxpressao, de pcssoas dcsprovidas do minimo de 

bem estar, e de causar tristeza ao mais duro dos coracoes. Essa gente pacata, que 

provavelmente poderia esta em melhorcs condi9oes socioeconomicas e ambicntais, nao 

carcce grandcs invcslimentos, como reccbem os bancos dc nosso pais. A clas bastaria o 

basico: habita9ao, saude, educa9ao, trabalho - RESPEITO. 



CAPlTULO 3 

"Outras coisas sao todas desiguais, 

O que tern de ser, nao acontece, 

Acontecendo, depots desaparece, 

Porque tinha de ser e nao e mais, 

Se e p'ra fazer, nada se faz, 

Antes faz o que nao e para fazer, 

Portanto, nao da p'ra conhecer, 

Nem no modo teorico, nem no pratico, 

Se torna um problema enigmatico, 

Que nem foi, nem e, nem ha de ser". 

(Odilon Nunes de Sa) 

MATERIAIS E METODOS 
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3.1 G E O T E C N O L O G I A S X ESTUDOS DE DEGRADACAO E DE D E S A S T R E S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As geotecnologias tern estrutura multidisciplinar, podendo cnfocar de varios 

angulos a tematica degrada^ao e desastres. A estrutura de mformacoes envolve: dados dc 

sensoriamento remoto, mapas tematicos (solos, uso da terra, vegetacao, geologia, 

geomorfologia, topografia, etc.), dados climaticos, dcnsidade populacional, etc. Em 

estudos mais especificos, como na avaliacao das vulnerabilidades da agropccuaria a seca, 

os dados da estrutura podem incluir historicos das sccas, censos socioeconomics e 

agricola, dados dos recursos hidricos, etc. Contudo, o primciro passo devc ser a formacao 

de uma equipe multidisciplinar e interdisciplinares, que seja capaz dc trabalhar cm 

sintonia (Barbosa, 1997). 

Maskrey (1998), afirma que nos ultimos anos tem crescido o intcresse na 

America Latina pclo uso dos SIG's, tanto por parte dos orgaos govcrnamcntais dc gestao 

de desastres, como por outras instituicoes. O autor lamenta por nao csta ocorrendo uma 

reflexao sobre os problemas conceituais e metodologicos que se apresentam durante o 

desenvolvimento e implementa9ao de suas aplica9oes nas analises voltadas a ocorrencia 

de desastres. Entcndc ainda que as expectativas gcradas pelo uso de SIG's sao muito altas, 

sendo necessario as organiza9oes investirem maci9amentc na implcmenta9ao de aplica9oes 

apropriadas aos SIG's. 

Diversos trabalhos tem sido rcalizados com enfoqucs dircla ou 

indiretamcnte ligados a cssa tematica, como o de Barbosa & Santos (1998), utilizando 

softwares na montagem de banco dc dados para analisc de informa9oes sobre os desastres 

na regiao de Sume, no Cariri Paraibano. Candido (2000), que fazendo uso de 

sensoriamento remoto e SIG, obteve mapas de degrada9ao ambiental e social para regiao 

de parte do Serido Oriental Paraibano, observando inclusive a existencia de nucleos de 

desertifica9ao na regiao, e os de Politano et al. (2000), que identificaram, por meio de 

fotointerpreta9ao, areas com forte processo de degrada9ao em pomares de citros no Estado 

de Sao Paulo. 

Maskrey (1998), obscrvou que os diversos enfoqucs dc diversas ciencias 

tem contribuido e influcnciado o desenvolvimento dc SIG's apropriados a analise de 

desastres. Pode-se citar o exemplo da Rede de Estudos Sociais em Prevcn9oes de Desastres 

na America Latina (La Red, 2001), que com uma estrutura multidisciplinar, tem 

contribuido com a gera9ao dc inumcras informa9oes utilizando o SIG Deslnventar em 

paises como a Argentina, Chile, Costa Rica, Estados Unidos da America, Brasil, 
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Colombia, etc. Sao exemplos os trabalhos de Caputo & Celis (2000), Lavcll & Bonilla 

(2000), Oliver-Smith & Bainard (2000), entre outros disponiveis no site dc La Red1. 

Apcsar do cnormc potencial das geotecnologias, Medina (1994) adverte os 

pesquisadores c gestores para os seguintcs pcrigos proporcionados pelo uso indevido: 

1. Os usuarios, scduzidos pela qualidadc dos objetos graficos c 

cartograficos produzidos, poderao adquirir sistemas que nao ncccssariamentc tenham a 

funcionalidade esperada para as aplicacocs previstas; 

2. O uso dc SIG's scm csta sustcntado em metodologia dc obtencao e 

analises de dados adequadas a realidade da regiao, tendera a produzir informacocs 

equivocadas, que uma vez incorporadas ao processo decisorio, poderao induzir a tomada 

de dccisSes tambcm equivocadas. 

3. Geracao de dificuldadcs no acesso aszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA informa9oes a cerca dc riscos a 

desastres, conccntrando-se nas instituifocs que possucm os sistemas c impossibilitando sua 

verificafao pelos usuarios, particularmente a popula9ao cm geral e suas organiza9oes. 

Diante dessas informa96es e baseando-se nos trabalhos de Oliveiia (2001), 

optou-se pela abordagem qualitativa como proposta norteadora, por meio do cstudo de 

caso, onde e possivel o(a) pesquisador(a) desempenhar papel fundamental como ativo 

descobridor do significado das a9oes c das rck^ocs que se ocultam nos acontccimentos 

sociais e ambicntais, devendo captar o universo das conexoes que formam c desmancham 

determinados contextos. Obscrvando-se ainda que a classifica9ao, a comprcensao e a 

explica9ao das in form a90cs, rcmctcm a invcst iga9ao sobre a realidade a uma dimensao 

epistemologica da totalidadc. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2 (DES)CONSTRUINDO OS R I S C O S A D E S A S T R E NO S E M I - A R I D O B R A S I L E I R O 

Essa abordagem foi marcada por uma analise historica dc acontccimentos 

que possivelmente tenham contribuido no desenvolvimento e retra9ao dos riscos 

associando-os a degrada9ao ambiental, considerando-sc que a socicdade, a medida que 

atua na constru9ao, tambem corrobora com a dcsconstru9ao dc scu cspa90 geografico, 

propiciando avan90S e retrocessos e dando maior polissemia a sua evolu9ao. 

1 http://www.desenredando.org/ 
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3.3 A D E G R A D A C A O A M B I E N T A L NA CONSTRUCAO S O C I A L DOS R I S C O S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Acreditarido-se que o estado de conscrvacao dos recursos naturais cstao 

diretamente relacionados com as vulncrabilidadcs c com os riscos existcnies cm uma 

dcterminada comunidade, realizou-sc a identificacao da degradacao ambiental usando-sc 

tccnicas de Sensoriamento Remoto por mcio do metodo de foto-imagem-intcrprctacao 

Sistematico, proposto por Veneziani e Anjos (1982), que bascia-se numa sequencia de 

etapas logicas e sistematicas independentes do conhecimento previo do local estudado. Os 

principals procedimcntos consistiram na confeccao de overlays para a caraetori/acao dos 

clemcntos lbrmadorcs das tonalidades de cinza de toda a area dc trabalho na imagem, para 

definicao das zonas homologas. As zonas homologas foram analisadas, comparadas umas 

com as outras, e em seguida agrupadas em niveis ambientais dc degradacao, scgundo a 

Tabela3.1. 

Tabela 3.1. Caracteristicas fotointerpretativas dos niveis de degradacao. 

Nivel de Degradacao Textura Tonalidadc dc Cinza 

Muito Baixo Fina muito escuro 

Baixo Fina escuro 

Moderado Grosseira medio 

Grave Grosseira claro 

Muito Grave Fina muito claro 

Os overlays foram trabalhados e proccssados em ambicntc digital, 

utilizando-se o software SPRING2 como suporte ao banco de dados geograficos, ondc a 

identidade dos objetos e mantida e e pcrmitida a integracao dc dados geograficos. 

• Imagem orbital 

Imagens obtidas pelo Mapeador Tematico-TM do satelite Landsat-5, 

passagem dc 03 dc novembro dc 1997. Orbita 216, ponlo 65, quadrantc N . 

Coordenadas do centra: S 06°50' e W 38°12\ Elevacao solar 59° c azimutc de 107° 

(Figura 3.1). Bandas: 3 (0,63 a 0,69u.m - regiao do vermelho) e 5 (1,55 a l,75um - regiao 

do infravermelho medio). 

2 Informacocs sobre o Spring consultar: wvw.dpi.inrxi.br/sprinft ou em CAMARA ct al (1996). 
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Figura 3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. 1.  Imagem orbital do satelite Landsat georreferenciada no SPRING. 
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• Material cartografico zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O material cartografico constou da Carta Planialtimetrica da SUDENE, 

Folha Sousa, SB.24-Z-A-V, de 1982, na escala de 1:100.000, terceira impressao e do Mapa 

de Divisao Administrativa da FIBGE geocodigo 1620-1, UF: PB 25, Folha Sousa, edicao 

2001, na escala de 1:100.000 e de mapas tematicos diversos. 

• Suportc fisico c logico 

Foram usados os rccursos de hardware, GPS, mesa digitalizadora c os 

softwares SPRING 3.5.1, SGI/S1TIM VERSAO 2.5 c EXCEL, disponivcis no Laboratorio 

de Sensoriamento Remoto do DEAg/CCT/UFPB. 

3.4 D l A G N O S T I C O DAS V l J L N E R A B I L I D A D E S 

As informacoes prknarias foram obtidas atraves dc visita previa c aplicacao 

de questionarios a populacao rural e por meio de rcvisao bibliografica, para a definicao da 

sua situa^ao social, economica e tecnologica. 

Com essas informacocs foi possivel avaliar c idcntificar algumas 

caracteristicas da sociedade que sao inercntes a construcao da degradacao do meio 

ambiente e dos riscos relacionados. 

• Elaboraciio dos questionarios 

Os questionarios foram elaborados de forma fechada e aberta (ANEXO 1), 

com base no de Rocha (1997) e seguindo-se as seguintes orientacoes de Richardson 

(1999): 

V Determinacao dos aspectos de intcrcsse da pesquisa; 

V revisao das hipotescs que se deseja constatar com as perguntas; 

V cstabelecimento e ordenacao das perguntas; 

V redacao das perguntas; 

V prepara?ao dos clementos complcmcntares ao questionario. 

• Levantamento das informacocs 

Apos a definicao e confeccao dos questionarios, foi contatada a Sccretaria 

de Saude do Municipio, para auxiliar na aplicacao dos mesmos junto as comunidades 
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rurais, devido a maior facilidade de contato com as familias atraves do Programa de 

Agentes Comunitario de Saude (PACS)3, de assistenciazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in loco. 

A aplicacao dos questionarios envolveu a participacao de 19 Agentes 

Comunitarios de Saude, que foram treinados para a compreensao dos objetivos do trabalho 

e do conteudo das informacoes investigadas (Figura 3.2). Os agentes treinados receberam 

certificados comprobatorios de sua participacao nas atividades (ANEXO 2). 

Figura 3.2. Agentes Comunitarios de Saude em treinamento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Conteudo das informacoes
4 

Foram levantados e analisados varios elementos. todos relacionados ao 

nucleo familiar: 

V Salubridade rural (esgotos e lixo domestico) 

V Observacao das previsoes de chuva; 

V Migracao; 

V Renda anual; 

V Uso de praticas de conservacao do solo; 

V Assistencia tecnica; 

V Uso de irrigacao; 

V Tipos de combustivel usado para cozimento dos alimentos; 

3 O Programa de Agentes Comunitario de Saude, existente desde o inicio dos anos 90, e foi efetivamente 

instituido e regulamentado em 1997, quando se iniciou o processo de consolidacao da descentralizacao de 

recursos no ambito do sistema Unico de Saude (Brasil, 2001). 
4 Como as atividades aqui desenvolvidas integram um projeto maior de estudo de riscos, apenas parte das 

informacoes obtidas com os questionarios foram analisadas nessa dissertacao. 
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V Produtividade das culturas; 

V Distribuicao da terra; 

V Degradacao dos solos (dcsmatamcnto c proccssos crosivos); 

V Entrc outros. 

Foram aplicados 218 questionarios em 69 comunidades rurais, calculado de 

acordo com o scu nurnero dc familias, dc urn total dc cerca dc 3500, c distribuidos 

espacialmentc dc acordo com a disponibilidadc dos Agentes Comunitarios dc Saude. O 

crro cstimado foi inferior a 7%, calculado pela formula (1) dc Rocha (1997). Esse valor 

esta abaixo do apresentado pelo o autor, que foi dc 10%, e proximo ao de melhor precisao 

normalmente usado nas pesquisas sociais, que c dc 5%, mostrando-sc bastantc 

reprcsentativo da realidade local. 

3,841zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA x/Vx 0,25 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

n = =
 ( l ) 

{(a)
2

 x ( / Y - l ) + 3,841* 0,25} 

Onde: n = niimero de questionarios; 3,841 = valor tabclado; 0,25 = variancia 

maxima para urn desvio padrao 0,5; a = crro cstimado; N = numcro dc familias na area. 

No intuito dc facilitar a tabulacao e interpretacao dos dados primarios, o 

municipio foi dividido em quatro areas, sendo a Area I formada pelas vilas dc irrigantes 

localizadas no Perimetro Irrigado de Sao Goncalo (PISG) e pelo proprio distrilo de Sao 

Goncalo. A Area I I foi formada pelas comunidades existcntes ao Sul da sede municipal, 

onde predominam areas de embasamcnto Cristalino. A Area I I I corresponde as 

comunidades localizadas dentro da Baixada de Sousa. A Area IV foi formada pelas 

comunidades mais ao Norte da sede do municipio, onde tambcm predominam areas de 

embasamcnto Cristalino. 

Na Area I foram aplicados 118 questionarios. Comunidades: Sao Goncalo, 

Nucleo I , Nucleo I I e Nucleo I I I . 

Na Area I I foram aplicados 38 questionarios Comunidades: Gcnipapciro, 

Lamarao, Logradouro dos Alvcs, Malhada da Areia, Mata Fresca , Mussambc, Pandas, 

Pedra Dagua, Pitombeira, Riacho dos Gatos, Tapuia e Zc Luz. 
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Na Area I I I foram aplicados 31 questionarios. Comunidades: Baixinha do 

Catole, Barro Vcrmelho, Boa Vista, Buriti, Cadeado, Cais, Campina Nova, Carnaubal, 

Estreito, Floresta, Guritiba de Cima, Ipc, Juarez, Lagoa da Estrada, Lagoa do Forno, Lagoa 

dos Estrelas, Maia, Mamoeiro, Massape dc Cima, Matias da Rocha, Matumbo, Marcjo, 

Paraiso, Prazeres, Recanto, Recanto da Lagoa, Riachao do Campcstrc, Riachao dos 

Gadelhas, Riachao do Caze, Riacho dos Oliveiras, Saguim, Santo Antonio, Solcdade, 

Taboleiro, Varzea da Jurema, Xique- Xiquc (Triangulo) c Zootccnia 

Na Area IV foram aplicados 21 questionarios. Comunidades: Bamburral, 

Bela Vista, Campinho, Campo Novo, Catingucira, Formosa, Jatoba, Ollio D'Agua dos 

Martins, Lagoinha, Perciros, Riacho dos Nogueiras, Sao Vicente, Torroes, Trapia e Xiquc-

Xique. 



CAPITULO 4 

"...foi na Monarca a primeira derrubada. 

Derna d'intao: e sol, e fogo, e tai 

d'inxada...e duro moco esse mosquero na 

cozinha, a corda pura e a cuia sem um 

grao de farinha...vo corre trecho, vo 

percura u'a terra preu pode trabaia. Pra 

ve se dexo, essa minha pobre terra, veia, 

discansa...". 

(Elomar) 

RESULTADOS E DISCUSSAO 
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• Estruturalismo 

O importante para essa corrente e o estudo das rela?oes entre clcmentos, 

devendo o modelo cientifico tcr caractcristicas dc sistcma, ou scja, a modificacao em um 

dos elementos produz modificacoes nos demais. As condicoes antcriores azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA m odifica9ao 

devem permitir prever as rea9oes do modelo c seu mncionamento devc explicar todos os 

casos observados. 

Rejeitando a cen traliza9ao da experiencia sensivcl e o estudo dos fatos 

isolados, essa corrente teve grande importancia no descnvolvimcnto das Cicncias sociais 

do seculo X X . 

Entre as principais criticas feitas a essa corrente, cita-sc: 

V 0 estudo da estrutura precede o estudo da cvolu9ao c da gencse, rclcgando a Historia a 

um segundo piano; 

V simplifica os fenomenos em modclos estruturais, empobrecendo as realidades; 

V o investigador pode cair em um pre-detcrminismo negativo para as transforma9oes 

sociais. 

• Matcrialismo dialctico 

Considera prioritario o estudo da essencia dos fenomenos, que deve ser 

estudados em todos os seus aspectos e conexoes, procurando suas causas e motivos numa 

analise historica, considcrando espa90  c tempo. 

Considcrando a historia como um fator importante no cnlendimcnto dos 

fenomenos. Essa corrcnte propiciou um avan90 importante na compreensao dos fenomenos 

sociais. 

Entre as principais criticas feitas a essa corrente, cita-se: 

V Acredita que toda rek^ao e contraditoria, nao existindo redoes complemcntares. 

4.1.2 Conccituando a amca9a, a vulncrabilidade c o risco a desastre 

Na form a9ao dos riscos a desaslres no municipio dc Sousa, a principal 

amea9a e a irregularidade espacial, a insuficicncia ou mcsmo a ausencia dc chuvas, 

caractcrizando a seca. Apesar desse quadro dc deficiencia hidrica desestruturar as 

atividades produtivas, uma vez que a agua e parte intrinscca das mesmas, principalmcnte 

na zona rural, o desastre se concrctiza devido ao estado de susccptibilidadc das 

comunidades, do meio e da infra-estrutura local, o que caracteriza as vulnerabilidades. 
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Assim, cntendc-sc o desastre como os transtornos dccorrcntcs da intcracao dc uma amca?a 

(fenomeno natural) e uma estrutura vulneravel, sendo aquele diretamentc proporcional a 

esta. 

Em areas rurais a evolucao das vulncrabilidades ocorrc mais rapidamcnte 

nas condiijoes do acesso desigual a terra, impossibilidade de producao de um excedentc de 

producao, inexistencia de outras fontes de renda, dificuldades no acesso ao credito, 

migra^ao forcada as zonas urbanas e descquilibrios ecologicos causados por prcssao 

excessiva sobrc recursos naturais, lais como solo e agua (Maskrey, 1989). Todas essas 

condicoes foram obscrvadas na area cm estudo, principalmcntc no que conccrnc a prcssao 

excessiva sobre os recursos naturais, levando a sua degradacao c contribuindo mais ainda 

com o aumento das vulncrabilidades. 

Existcm varios trabalhos atcstando a contribui9ao das vulncrabilidades para 

a ocorrencia dos desastres. 

Os desastres vividos cm Piura - Peru, cm 1983, foram ocasionados mais por 

causa do estado critico da sociedade, onde as chuvas e inundafoes evidenciaram as 

cnormes fissuras na sociedade daqucla cidade (Franco Temple, 1992). Em Sume, Estado 

da Paraiba observou-sc a carencia dc cscolas adequadas, capazes dc prcparar a popula?ao 

em todos os niveis, impossibilitando o desenvolvimento de programas que adequadamente 

instruam os individuos das comunidades sobre o meio ambientc cm que vivem e sobre o 

comportamento comunitario e/ou individual que devem ter sobre a seca (Barbosa & 

Santos, 1998). 

Observando-se o quadro geral sobre a realidade do semi-arido nordestino, 

constata-se a fragilidade dos produtores rurais, principalmente dos pequenos, onde 

milhares de familias ficam cm situavoes prccarias quando da ocorrencia de sccas, 

praticamente sem agua e sem alimenta9ao. Passando a garantir a sobrevivencia das 

familias gra9as aos programas de emergencia do Estado, ou por meio de diarias pagas por 

agricultores mais capitalizados. Aos que nao sc encaixam nessa altcrnativa, so rcsta uma 

saida: migrar para outros locais (Ramalho, 1995 c Medeiros, 1995). 

Uma vcz que o risco dc desastre cxiste*quando um ou mais fenomenos 

naturais se manifestam num contexto de vulncrabilidadc, e comum o uso da scguintc 

equa9ao: 
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RISCO = AMEAQA + VULNERABILIDADE 

O modelo de cenario de riscos observado na Figura 4.1 foi desenvolvido 

dentro de uma visao holistica, onde relaciona tanto as ameacas e vulnerabilidades, como as 

perdas e estrategias de mitigacao das mesmas. Configuram-se os riscos na intersecao de 

processos, tanto naturais como sociais, com as unidades sociais e suas estrategias de 

gestao, devendo, como produto final da analise, a gestao dos riscos, atender as 

especificidades de cada cenario local. 

Figura 4.1 Cenario de riscos num entendimento holistico da sociedade. 

Maskrey, 1989. Modificado. Foto: Alexandre E. de Araujo. 

As origens da analise social dessa tematica. como campo de investigacao, se 

iniciaram com os trabalhos do geografo norte-americano Gilberto White, na decada de 

1940. Nos anos de 1960, esses estudos ganharam forca com os trabalhos desenvolvidos no 

Disaster Research Center, da Ohio State University, cujas contribuicoes relacionaram 

temas como o comportamento coletivo e analise organizacional ligadas aos estudos sobre 

desastres (Maskrey, 1993). No Brasil esse estudos ganharam enfase a partir dos anos 80 e 

principalmente dos anos 90 do seculo X X . devido a ocorrencia de inumeras enchentes e~ 
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das estiagens associadas ao fenomeno El Nino Oscilacao Sul, principalmente os de 

1982/83, 92/92 e 97/98. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Mitigacao 

A mitiga?ao de desastres se refere a adocao de medidas que podem 

minimizar os efeitos destrutivos das amea9as ou diminuir a magnitude de um desastre 

(Medina, 1992 e Maskrey, 1989). As medidas de mitiga?ao de secas podem ser diversas, 

desde fisicas, tais como a construcao de barragens e perfuracoes de pocos; de carater 

legislativo, disciplinando o uso dos recursos naturais; educacional, como o 

desenvolvimento da consciencia do desastre na populacao. 

Embora os conhecimentos cientificos e tecnologicos estejam avancados, 

ainda existe uma enorme ineficiencia em suas aplicacoes em situacoes de amea9as e para o 

desenvolvimento socioeconomico de regioes propensas a desastres (Medina, 1992). U m 

exemplo foi a ocorrencia do El Nino Oscila9ao Sul (ENOS) nos anos de 1997/1998, pois, 

apesar desse fenomeno ter sido previsto pelos pesquisadores, sendo iminente o risco de 

uma seca na regiao semi-arida do Nordeste1, observa-se na Figura 4.2 que os produtores no 

municipio de Sousa nao hesitaram em cultivar suas terras. 

Algodao Feijao M i l h o 

Figura 4.2 Area plantada e area colhida no municipio de Sousa em 1998, ano de seca e de EL 

NINO. Dados da FIBGE (2001c) tratados no Deslnventar. 

1 As previsoes climaticas do Centro de Previsao de Tempo e Estudos Climaticos, do Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais (CPTEC-INPE), indicam para o verao, com maior confiabilidade, chuvas nao se 

afastando muito da normal climatologica para os estados do Sul e chuvas abaixo da media para o norte do 

Nordeste e sul da Amazonia. As previsoes para 1998 mostram significativo deficit de chuvas para o norte do 

Nordeste durante a estacao chuvosa marco a maio, principal do semi-arido (CPTEC, 1998). 
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O descredito ou mesmo a falta de interesse pelas informacoes referentes a 

previsao de chuvas demonstrado pelos(as) produtores(as) locais (Figura 4.3), contribui com 

o aumento da vulnerabilidade dos(as) agricultores(as) que praticam a agriculture de 

sequeiro, que as vezes terminam por perderem tempo e dinheiro no preparo de suas terras, 

alem de exaurirem recursos naturais desnecessariamente. Os servicos de assistencia tecnica 

tern se mostrado ineficientes quanto ao rompimento desse paradigma cultivado pelas 

populacoes rurais, que na angustia e no medo de perderem a epoca de semeadura de suas 

lavouras, ao verem as primeiras chuvas chegando ao solo seco, sao estigados pela 

necessidade vital de semear seu alimento, precipitando-se numa labuta, por vezes, nao 

proveitosa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

38% 

• Sim • Nao 

Figura 4.3 Observacao das previsoes de chuvas pelos(as) agricultores(as). 

Praticamente existe um consenso de que as metodologias de mitigacao de 

desastres devam ser elaboradas a partir de estudos das condicoes locais, objetivando-se: 

1. Pesquisa e planejamento para articular as demandas explicitas e implicitas da 

populacao em termos de projetos e programas viaveis. Geralmente acontece das 

comunidades terem metas claras. porem se confundem a cerca das alternativas tecnicas, 

legais e financeiras. Essa realidade pode ser atribuida aos baixos niveis de 

esclarecimento da populacao em geral; 

2. Acessoria tecnica e legal as organizacoes locais para que tenham capacidade de aplicar 

seus proprios projetos e programas de mitigacao e de negociar de forma efetiva com 

governos e agendas de fomento; 

3. Criacao de oportunidades para a reflexao e aprendizagem a partir dos desastres, 

construindo a consciencia e fazendo mais efetiva a participacao institucional e pessoal. 
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Metodologias que atinjam esses objetivos passam a incorporar a mitigacao 

numa pcrspectiva de desenvolvimento sustcntavel, sendo neccssariamenlc demorada, 

localizada, a longo prazo e multidisciplinar. Esse modelo de mitigacao nao e condizente 

com os pianos emcrgenciais que sao implantados no scmi-arido a cada seca acontccida, 

sendo os prejuizos esquecidos logo nas primeiras chuvas, e a rotina dc producao voltando a 

ser a mesma, mantendo-se a comodidade c agravando as vulnerabilidades, principalmentc 

em rclacao ao aumento das areas degradadas. Essa preocupacao csporadica com as sccas, 

numa rcgiao cm que elas constitucm mais a regra do que a excecao, vem sendo chamada 

dczyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ciclo Hidroildgico pclos criticos mais cntusiasmados com a problcmatica, cstando 

manifestada inclusive na arte popular, como na pocsia abaixo: 

"Pois sao tres ou quatro secas 

Por decada na regido. 

Mais umas tres secas verdes 

Que agravam a situagao. 

E as menlalidades pecas, 

Sabem que e REGRA ter secas, 

Mas tratam como EXCECAO! 

Tecnologia tern 

Para o sertdo prosperar 

lrrigacdo e xerofilas, 

Animais bonspra criar. 

Falla incentivo e credilo 

E deixar de achar inedito 

Esle verao secular" 

(Crispiniano Ncto) 

A politica dc aguardar a chegada das secas, para so cntao adotar medidas 

mitigadoras e uma pratica antiga no pais, sendo oriunda desdc antes da pen'odo dc 

Republica (Carneiro, 1981). Essas medidas quase sempre tern carater emergencial, como 

bem observado por Jose Amcrico de Almeida, in: Guerra (1981): 

"Os setenla e dois mil conios gastos na seca de 1877 - 1879 nao deixaram um traco 

duradouro." 
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Analisando informacocs da SUDENE de 1998, na seca 97/98 o Governo 

Federal estaria invcstindo mais de 1,300 bilhocs dc reais (1,083 bilhocs dc dolares na 

epoca) cm pianos emergenciais, onde R$ 153 milhoes scriam gastos com cestas basicas c 

R$ 600 milhoes com as frentes produtivas dc trabalho, ou seja, mais da metadc dos 

recursos destinados tern efeito paliativo, resolvendo exclusivamentc o problema 

momentancamente. E bem provavel que esses programas tenham o objctivo apcnas de 

evitar maiores tensoes na sociedade, uma vcz que o povo scrtancjo tcm demonstrado um 

comportamento bastante agressivo quando o Estado se mostra inopcrantc nos programas de 

ajuda aos que padceem com a seca. Prova disso sao os saques2, como evidenciado na 

manchete do Jornal Correio da Paraiba de 13/05/1981, transcrita abaixo: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" S E R T A O E U M B A R R I L D E P O L V O R A A E X P L O D I R " 

Outro tra?o da insatisfa?ao das populacoes do semi-arido com os programas 

de emergencia do Estado, e evidenciado nos versos da pocsia popular, onde se critica o 

deslocamento do trabalhador rural para as obras viarias, dcixando de lado o trabalho em 

obras que poderiam scrvir para amcnizar os efeitos de futuras estiagens, melhorando a 

infra-estrutura local, como construcao dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA P0 90 S e barragens, por excmplo. Os salarios 

baixos, suficientes apenas a manutencao biologica do cidadao, nao atende as necessidades 

das familias, que sequer podem comprar comidas tipicas das p o p u k i9 6 cs locais, como 0  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

xerem
3 e a rapadura: 

"Essa tal emergencia e uma piada, 

Que engana ao pobre campones. 

Obrigado a hilar de seis as seis, 

Jd virou foi casaco de eslrada, 

Obrigado a trocar a sua enxada 

Por um carro de mdo e uma pa. 

Um saldrio que no fun do mes nao dd 

Pra coiner rapadura com xerem. 

Entra ano, sai ano e nada vein 

E o sertdo continua ao Deus dard. " 

(aulor(a) nao idenlifwado(a)) 

2 Corrcsponde a invasao das casas comcrciais cm busca dc alimcntos, por grupos dc pessoas vitimas das 

secas, na sua maioria agricultores(as). 
3 Prato alimcntar preparado com milho. 
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No versozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "e o sertao continua ao Deus dard ", observa-se a descredibilidade 

do poeta frente as acoes do Estado, que ao longo de anos nao consegue propiciar respostas 

capazes de mudar o quadro de penuria (Figura 4.4) que prevalece nas populacoes do 

poligono das secas
4

. 

Figura 4.4. Cidadaos brasileiros, paraibanos, esperando as latas encherem para levarem agua as suas 

familias. Evidencia o trabalho invisivel da mulher nordestina. Comunidade Logradouro dos Matias. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4,1.3 A const ru van social dos riscos no semi-arido 

Deve haver uma percepcao do processo historico que conduziu as terras 

agricolas as condicoes atuais. E necessario observar o movimento e o desenvolvimento da 

sociedade, no intuito de entender a formacao da degradacao do ambiente e fazer 

prospeccoes. 

Apesar de ser vital analisar os impactos dos desastres no desenvolvimento, e 

muito mais importante entender como e porque os padroes atuais de desenvolvimento 

geram condicoes altamente propicias a ocorrencia de desastres naturais (Medina, 1992). 

• Os povos indigenas 

No periodo pre-colonial, a area que hoje forma a meso-regiao do Sertao 

Paraibano, foi habitada principalmente por povos da nacao Cariri, inimigos dos povos da 

nacao Tupi. habitantes do litoral paraibano. 

4 Area geografica que abrange o semi-arido dos Estados de Minas Gerais e todo o Nordeste, exceto o 

Maranhao. 



Os povos Cariris ainda nao possuiam habito scdcntario, dispunham dc uma 

estrutura economica simples, organizada de forma comunitaria e baseada na caca, colcta, 

pesca e raros cultivos. Pode-se afirmar que havia um certo descnvolvimenLo lecnico, 

expresso pelo dominio do fogo c pclo uso dc instrumcntos dc caca c pesca c confcccao dc 

tecidos dc algodao e carua. 

Devido ao nomandismo, as tribos migravam constantemente, dcpcndendo 

da ofcrta dc alimentos nas areas cm que cstavam asscntadas, cxercendo uma pcqucna 

prcssao sobre o ambienle, pcrmitindo sua rccuperacao, causando provavclmcntc 

insignificante degrada9ao aos recursos naturais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• A chegada dos colonizadores 

A intensa pecuaria bovina c tradi9ao dc cultivo dc algodao no municipio, 

tern sua origens iniciadas nos seculos X V I I I e X I X , quando o Sertao foi dedicado a 

pecuaria, produzindo carne para zona canavieira, e a depender das solicita9oes do mercado 

internacional, cultivavam algodao (Monteiro, 1980). Acredita-se que os primeiros contatos 

com a na9ao Cariri foram pacificos, no entanto, a medida que se intensificou o povoamento 

e a pecuaria, exigindo-se maior demanda dos terras, agua e vegcta9ao, os indios foram 

afugentados para distante das ribeiras fcrtcis, o que estimulou os primeiros conflitos. 

Esses conflitos eram agravados nos periodos dc seca, uma vcz que o gado 

passou a ser alvo das investiduras dos gentis, que provavclmcntc ja nao tinham a condi9ao 

de oferta ambiental que vigorava antes da concorrencia com o povo Europeu. Somando-sc 

as secas com as represarias dos Cariris, os prejuizos dos colonos eram um desestimulo a 

permanencia na regiao e na atividade pecuaria, o que poderia colocar em risco a 

sustcnta9ao da economia a9ucareira5 descnvolvida nas regioes brejeira e litoranea, uma vez 

que tinha naquela atividade a fonte de proteina animal dc sua popuk^ao. 

Os ataques aos nativos tiveram primeiro o objetivo de captura dc mao-de-

obra para o trabalho local e comercializa9ao de cscravos na zona canavieira, o que era 

considcrado um negocio lucrativo, devido a cscasscz dessa mcrcadoria. Contudo, apos a 

rea9ao dos povos Cariris, onde durante mais de uma decada foram travados inumcros 

conflitos armados, cpisodio que ficou conhecido historicamente como Confcdcra9ao dos 

Cariris ou Guerra dos Barbaros, iniciada por volta de 1867, os europeus organizaram varias 

tropas com o objetivo de eliminar dc uma vcz aquela amca9a a coloniza9ao lusitana no 
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Sertao. Comecou entao o genocidio de diversas tribos e, devido a tatica do fogo6 

empregada na guerra, uma degradacao mais acentuada do ambiente. 

Com a destrui?ao da vegetacao de forma mais significativa, os solos do 

sertao ficaram mais vulneraveis aos agentes erosivos como a agua e o vento, 

intensificando-se os processos de erosao, provavelmente inteligiveis para os povos da 

epoca. 

Apos a pacifica9ao, e por que nao dizer o genocidio dos povos nativos, a 

pecuaria consolidou-se no Sertao, passando a ter como sua principal amea9a a seca, ou 

melhor, a falta de habilidade do colonizador e dos animais domesticos em adaptar-se as 

condi96es ambientais quando da ocorrencia de secas. 

A pecuaria era praticada de forma extensiva, em largas faixas de terras, onde 

foi observado que a oferta da pastagem entre as arvores e arbustos era pouca e de difici l 

acesso para o gado bovino, principal rebanho explorado. isso devido ao grande porte dos 

animais e ao habito rasteiro de se alimentar, o oposto do gado caprino e ovino, hoje 

considerado ideal para explora9ao no semi-arido, e que ja vem sendo, embora timidamente, 

utilizado por produtores de Sousa (Figura 4.5). 

Figura 4.5 Curral de caprinos e ovinos na comunidade Baixinha do Catole, Sousa-PB. 

S 6°42'9.5" W38°19 '56 .3" 

Para resolver aquele problema, os pecuaristas sertanejos da epoca, com 

tecnologias nao muito diferentes da maioria dos de hoje naquela regiao, recorriam as 

5 Principal fonte de divisas, a epoca da colonizacao. 
6 Os povos Europeus colocavam fogo na vegetacao no intuito de afugentar os povos Cariris e eliminar suas 

aldeias. 
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queimadas para abertura de clareiras, onde o pasto brotava com maior facilidade e os 

animais podiam se locomover melhor (Figura 4.6). Exposto ao vento, a chuva, as altas 

temperaturas e ao pisoteio, em poucos anos os solos dessas areas reduziam sua fertilidade, 

sendo entao abandonados. Nessas condicoes, a pecuaria vai se consolidando para o semi-

arido numa atividade vulneravel as ameacas naturais e causadora da degradacao do 

ambiente. 

Figura 4.6. Gado bovino pastando na caatinga rala. S 6045'14.5" W 38°09'56.2" zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Algodao, pecuaria e a distribuicao da riqueza 

A pecuaria extensiva praticada no semi-arido paraibano, exigia longas areas 

de criacao, sendo salutar os grandes latifundios, nao existindo barreiras fisicas dividindo as 

grandes propriedades. O gado das mangas7 era juntado por completo esporadicamente, nas 

chamadaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA festas de apartagdo
8

, que alem de obrigacao, tornaram-se momentos festivos 

para as comunidades. Nessa ocasiao os animais eram contados, divididos e ferrados9. 

Assim como os demais cuidados ligadas ao manejo zootecnico, pegar os 

animais era funcao dos vaqueiros, que em sua maioria eram nativos domesticados e 

posteriormente passaram a ser negros e/ou mesticos, personagens que em suas roupas de 

couro, protegendo-os dos espinhos e galhos das arvores, fizeram em seu oficio verdadeiros 

7 Area geografica destinada a criacao do gado. 
8 Esses eventos originaram as vaquejadas atuais. 
9 Significa dizer marcados a ferro quente, ficando com a marca (ferro) de seus donos cicatrizadas no couro. 

Maiores informacoes podem ser encontradas no trabalho de Ferreira (1999). 
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atos de bravura e heroismo, inspirando 

no verso e figura abaixo: 

Figura 4.7. Aspecto do vaqueiro (Jangada Brasil, 2002). 

para os povos sertanejos. como retratado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Montado em seu cavalo, 

Em cima de uma cela. 

Se livrando do espinho, 

Unha-de-gato e favela. 

Canta em versos bonitos, 

A beleza da donzela" 

(Poesia popular) 

romance 

O pagamento dos vaqueiros era feito na forma de partiqao ou sorte, uma 

especie de parceria feita entre o dono dos animais e o vaqueiro, onde eram divididos entre 

ambos, os animais que nasciam. Esta divisao geralmente era feita na proporcao de 3:1, ou 

seja. a cada quatro animais nascidos vivos, o vaqueiro ficava com um (01). Essa forma de 

pagamento estimulava o trabalhador a cuidar bem do rebanho, buscando sempre areas de 

melhor oferta de pasto e aguadas e obrigando-o cada vez mais extrair a vegetacao nativa 

para confeccao de novas pastagens. 

Com a consolidacao da pecuaria, surgiram diversos aglomerados urbanos as 

margens dos rios do Peixe e Piranhas, entre eles, o povoado de Jardim do Rio do Peixe, 

elevado a categoria de vila em 1801, com o nome de Vi la Nova de Sousa, passando a 

cidade em 1854 e originando o atual municipio de Sousa, com pseudonimo de Cidade 

Sorriso, provavelmente uma homenagem carinhosa aos seus simpaticos cidadaos. 

Notadamente, ao passarem as partilhas, os vaqueiros se tornaram tambem 

proprietaries de animais, muitas vezes se vendo obrigados a arrendar. comprar ou mesmo 

ocupar areas de terra. Comercializavam o gado nas comunidades locais ou com 

comerciantes que viviam a viajar de um lugar para outro em busca de bons negocios, o que 

permitiu possuirem um certo poder aquisitivo. Surgindo dessa forma um grande numero de 

pequenas propriedades junto aos latifundios existentes. 

Hoje o numero de pequenas propriedades existentes no municipio de Sousa 

e muito superior ao numero de grandes propriedades, contudo, elas representam menos de 

20% das terras, evidenciando a extrema concentracao desse fator de producao, que 300 
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anos apos a entrada dos colonizadores, continua a caracterizar o semi-arido paraibano 

(Figuras 4.8 e 4.9). 

5% 4% 1% 
7% ^ — 

14%zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 — p zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP 55% 

14% 

• 1 a 10 B 1 0 a 2 0 • 20 a 50 • 50 a 100 

• 100 a 200 D 2 0 0 a500 • 500 a 2000 

Figura 4.8. Percentagem das propriedades por classes de tamanho (ha), no 

municipio de Sousa-PB. Dados do Censo Agropecuario 1996 - FIBGE. 

• l a l O • 10 a 20 B 2 0 a 5 0 

• 50 a 100 • 100 a 500 • m a i o r q u e 5 0 0 

Figura 4.9. Percentagem das terras por classes de tamanho da propriedade (ha), 

no municipio de Sousa-PB. Dados do Censo Agropecuario 1996 - FIBGE. 

A solucao desse problema seria um programa de reforma agraria, que para 

Paulillo (1997), pode representar dois tipos de impacto: o produtivista e o reprodutivista. O 

primeiro diz respeito ao aumento da producao agricola. Ja o segundo, significaria a 

redistribuicao da riqueza, com a transferencia de posse da terra. Argumentando ainda que a 

redistribuicao da riqueza e uma condicao necessaria ao processo de retomada do 

crescimento economico, sendo necessaria uma reforma que desafogue os minifundistas, 

oferecendo-lhes a oportunidade de se tornarem agricultores(as) familiares viaveis. 

Observa-se que 72% das propriedades detem apenas 32% das terras, numa 

regiao onde essa relacao tende a piorar devido ao empobrecimento dos pequenos e medios 

proprietarios, vulneraveis nao so as condicoes de seca, mas tambem as condicoes 
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extremamente competitivas do mercado global, que quando nao passam a trabalhar para os 

fazendeiros de maior poder economico, se veem obrigados a vender suas terras c 

procurarem outras formas de sustentacao nao agricola. Provavelmcnte essa situacao nao 

sera invertida sem a aplicacao de um conjunto de politicas publicas que fortalccam a 

agropecuaria, inclusive os(as) pequcnos(as) e medios(as) produtorcs(as). 

A falta de capacitacao e a descapitalizacao podem esta entre os motivos que 

conduzem as pequenas e medias propriedades a inviabilidade economica, social e 

ambiental, uma vez que a degradacao ambienlal vcm ocoiTcndo indiferente ao tamanho das 

propriedades. 

Todavia, nessc ponto especifico, azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA degrada9ao ambiental no semi-arido 

provavelmente esteja ocorrendo de maneira inversamente proporcional a inercia da terra, e 

nesse ponto os latifundios, em sua maioria, tern sido imbativeis. Porcm, nao se podc aqui 

criar lacunas para inferencias sobre a inadequa9ao agricola do semi-arido paraibano, 

tampouco para a agricultura familiar, antes, pelo contrario, reafrrmar que com uso 

adequado, embasado na ideia do conservacionismo, essa regiao tern viabilidade socio-

economica c ambiental, conforme ja obscrvado nos trabalhos e tecnologias desenvolvidas 

por diversas in st itu i9oes governamentais e nao-governamenlais, como a EMBRAPA, a 

UFPB, a AS-PTA, o CEFAS e o C A A T I N G A , so para citar algumas. 

Recapitulando a historia, com a impulsao do cultivo do algodao arboreo, 

que encontra no semi-arido um ambiente bastante favoravel a manifestacao dc suas 

caracteristicas geneticas, em termos de resistencia a seca e produ9uo de fibra, novas areas 

foram desmatadas e incorporadas ao processo produtivo agricola. 

Mesmo apos a estrutura9ao da cultura algodoeira no Nordeste, Silveira 

(1999) ao explicar a crise economica pcla qual passava Portugal, com deficit na balan^a 

comercial, visivel na assimetria das r edoes com a Inglaterra, onde os pre90 s dos produtos 

manufaturados que comprava, ultrapassava em muito o das matcrias primas que vendia, 

observa que essa cultura que se expandira desde a segunda metade do seculo X V I I I , so 

alcan9ava expressao no mercado intcrnacional em conjunturas determinadas, como a 

ocorrida na crise do algodao norte-amcricano. 

Na atualidade, embora o Nordeste possua um dos parqucs tcxteis mais 

avan9ados da America Latina e a produ9ao nacional dc algodao seja deficitaria, o mercado 

internacional tem exereido influencias no prc90 desse produto no mercado interno, 

causando por vezes um certo descompasso entre as industrias e os produtores locais. 



Essa dependencia possivcJmentc ainda sc constitua em um fator dc entj 

ao desenvolvimento do semi-arido, uma vez que no contexto da globalizacao, a economia 

local dos principais produtos agricolas (algodao, fruticultura c sisal), continua voltada ao 

mercado intcrnacional ou dependente deste , mesmo que indiretamcnte. 

Com o f im da escravidao, muitos homens livres foram aprovcitados pela 

maioria dos fazendeiros. Eram chamados dc moradorcs, rccebiam uma parte dc terra para 

cultivarem e os pagamentos eram ieifos ao dono da terra de acordo com a quantidade de 

produtos colhidos nas safras (Mcdciros & Sa, 1999). Alvcs (1978) in: Freilas (1999), 

considera que a parccria no algodao era o resultado da associafao entre dctcnlores de 

capital, de um lado, e detentores de forca dc trabalho, do outro. Isso porque o parceiro, ao 

ser aceito como morador pelo proprietario, comprometia-se a empregar na producao tanto 

a sua propria for9a de trabalho como a de sua familia. Portanto, a area ccdida pelo 

proprietario geralmente era proporcional ao tamanho da familia do morador c a idadc 

media de seus filhos. 

O fato daquele vaqueiro e dos catadores de algodao eventualmente 

tornarem-se proprietaries, deu origem a cren9a de uma democratica sociedade sertaneja, 

fato verossimil se comparado a sociedade senhorial da zona canavieira 1 0, mas falso e 

ilusorio se observado o contexto de gritantes diferen9as sociais da sociedade sertaneja c dc 

servidao, a qual estavam submetidos a maioria dos sertanejos. Atualmente, com a 

decadencia dessas atividades produtivas na regiao, a situa9ao dos trabalhadores rurais que 

nao detem a posse da terra e praticamente de total desconforlo e falta de expectativas 

quanto a acumula9ao de bens. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.1.4 A degradavao c o desastre no contexto da seca 

Uma vez que a sociedade se encontra vulncravel a ocorrencia de secas, estas 

ultrapassam o conceito de fenomeno natural em dire9ao a processos dc caratcr social, 

economico, politico * e ambiental, ocasionando consequencias negativas a popula9ao 

atingida. Para o National Drought Mitigation Center (2001), a seca produz uma teia 

complexa de impactos que atingem muitos setores da economia c alcan9am alem da area 

que experimenta a seca fisica. 

No Nordeste, as secas do final do scculo X V I I I c inicio do seculo X I X 

ocasionaram grandes tragedias gra9as ao periodo de transforma9ao socio-economica pelo 

1 0 Maiores informacoes no livro A Bagaceira, dc Jose Americo dc Almeida. 
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qual passava a regiao (Palacios, 1996). O autor acrcdita que a mudanca do cixo produtor dc 

carne salgada, que deixou de ser o Ceara e passou a ser o Rio Grande do Sul, assim como o 

surgimento de uma forle producao de algodao, que beneficiava o aparccimcnto de uma 

classe de trabalhadores livres e fortalecidos pclos precos altos desse produto no mercado 

internacional, fizeram os precos dos produtos alimenticios subirem, prciudicando a 

estrutura produtiva da economia alicercada na cana-dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-a9ucar c na mao-de-obra cscrava. 

Como esse contexto colocava em risco o poder da aristocracia local, a Coroa 

logo tentou acordos quanto aos impostos pagos pela carne importada, c sobrevicram 

represarias quanto ao que chamou de "am bi9ao do algodao", confiscando as propriedades 

produtoras dessa malvacea e expulsando os trabalhadores livres e pcquenos proprietaries 

de suas terras. Essas medidas beneficiaram o estabelecimento do latifundio e da 

monocultura canavieira, uma vez que mantinham o Sertao como forneccdor de 

suprimentos aquela economia. 

Os impactos da seca sao comumente chamados diretos c indireto. Mcnores 

safras e redu9ao dos niveis de agua dos reservatorios sao alguns cxemplos de impactos 

diretos. As consequencias destes impactos formam os impactos indiretos. Por exemplo, no 

semi-arido nordestino, a redu9ao da colheita resulta em renda reduzida para os agricultorcs 

e para a agroindustria, pre90 s mais altos da alim cn ta9ao para o consumidor final, 

desemprego, maior extra9ao vegetal (lenlia, carvao, estacas) c mineral (argila e arcia), 

tensao social, saques dos agricultores ao comcrcio urbano, invasao de predios publicos, 

emprestimos bancarios para os proprietaries de terra, m igra9ao para outras rcgioes c 

despesas com os programas de ajuda. As consequencias dos impactos vao ficando tao 

abrangentes, que e muito dificil chegar a cstimativas dos danos ocasionados pelo desastre 

seca. 

Os problemas economicos sao problemas sociais e vice-versa (Martins, 

1999). De acordo com o National Drought Mitigation Center (2001), muitos dos impactos 

da seca especificadgs como economicoa-e ambientais tern componentes sociais na sua 

formacao, sabendo-se que os impactos sociais envolvem principalmcnte seguran9a publica, 

saiide, conflitos entre usuarios de agua, qualidade reduzida dc vida e in just i9as na 

d ist r ibu i9ao de ajuda as popula9oes atingidas, como por exemplo: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Social (Saiide) j 

• Tensao mental e fisica (ansiedade, deprcssao, violencia domestica, etc.); 
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• Problemas de contaminacao (baixo fluxo dos esgotos, concentracocs dc polucntc 

aumentadas, etc.); 

• Redu9oes em nutri?ao (alimenta^ao cara e ou ausente); 

• Perda dc vida humana (hipertensao devido ao calor, suicidios, etc.); 

• Doeipas respiratorias; 

• Doen9as causada devido a concentra9ao de animais silvcstres; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2. Social (Economicos e ambientais) 

• Conflitos de usuario de agua; 

• Conflitos politicos; 

• Conflitos de administra9ao; 

• Outros conflitos sociais (exemplo: cientificos); 

• Qualidade reduzida de vida, mudan9as em estilo de vida; 

• em areas rurais; 

• em areas urbanas cspecificas; 

• migra9ao da popula9ao; 

• perda de valores esteticos; 

• redu9ao ou modificavao das atividades recreativas; 

• Rompimento de sistemas de convic9ao culturais (visoes religiosas e cientiflcas dos 

perigos naturais, etc); 

• Reavalia9ao de valores sociais (prioridades, necessidades, direitos); 

• Descontentamento publico com as s o l o e s apresentadas pelo governo; 

• Pcrcep96es de injusti9a, possivelmcnte relacionada ao estado socio-economico, idadc, 

genero, influencia, etc; 

• Perda de locais culturais; 

• Aumento do extrativismo vegetal; 

• Reconhecimento de restri9oes institucionais quanto ao uso da agua. 

Os impactos da seca na regiao cstudada foram cntendidos como de carater 

social, ambiental, economico c politico, uma vez que existe uma estreita rela9ao entre o 

que acontece em cada uma dessas esfofas. e o que tende a acontecer nas demais, 

principalmente em se tratando da utiliza9ao dos recursos naturais como o solo e a agua. 

Devido sua escasscz, a agua se tornou um produto por demais cobi9ado pela 

popula9ao que habita os limites do Semi-arido, nao sendo exagcro falar em "saques 
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hidricos", quando o seu acesso se tornar mais problematico na ocorrencia das secas. Nas 

secas atuais, os saques praticados pelos sertanejos tern ocorrido para obtencao de alimentos 

solidos e sao motivados pela fome. Futuramente, alem da fome, teremos saques para obter 

agua motivados pela sede. Essa e uma questao que certamente iremos vivenciar (Suassuna, 

2001a). Esse tipo de saque foi observado junto ao Canal da Redencao, onde os produtores 

estao tirando agua atraves de sifoes, no intuito de atenderem suas necessidades agricolas, 

em virtude da reducao dos reservatorios de suas propriedades. Isso ocorre devido a nao 

estar sendo permitido, pelo Governo do Estado, a retirada de agua em determinados 

trechos do canal (Figura 4.10). embora o mesmo ainda nao tenha sido concluido. 

Figura 4.10. Canal da Redencao. Placa com aviso de proibicao de acesso a agua pela 

populacao. Foto: A. F. de Abreu 

Noutro aspecto, com o ingresso da agricultura brasileira no capitalismo 

moderno. o numero de pessoas ocupadas na agricultura brasileira reduziu-se em, 

aproximadamente, 345 mil (1,9%), no periodo 1992-95. Alem da menor renda proveniente 

das atividades agricolas, ainda persiste outro grave problema na agricultura brasileira, que 

e o subemprego (Basaldi, 1997). Definindo como subempregadas aquelas pessoas 
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ocupadas em atividades que nao preenchem a Jornada legal de trabalho por semana c cujo 

rendimento e inferior ao valor do salario minimo legal vigente, Kageyama (1997) concluiu 

que 35,3% das pessoas ocupadas nas atividades agricolas (aproximadamente 6,7 milhoes 

de pessoas) estavam subempregadas, que de acordo com dados da P N A D 1 1 de 1995, o 

maior valor percentual estaria na regiao Nordeste, 40,6%. 

Esses valores podem representar uma realidade mais drastica, se 

considerarmos que o valor do salario minimo e insuficiente a manutencao de uma familia, 

sobretudo na regiao semi-arida, onde a oferta de produtos alimentares alternatives a 

comercializacao esta bastante esgotada, sobretudo dos produtos oriundos da vegetacao, da 

pesca e da caca. 

O processo de modernizacao do capitalismo implica na eliminacao de uma 

grande quantidade de trabalho menos qualificado, em funcao da entrada de uma quantidadc 

bem menor de trabalho mais qualificado, o que leva a marginalizacao de um imenso 

contingente de trabalhadores. Baseado nesse pressuposto, Praxedes & Piletti (1999) 

consideram o crescimento do desemprego e da miseria um efeito extremamente perverso 

da globalizacao. 

A regiao semi-arida do Nordeste Brasileiro teve uma perda liquida dc quasc 

5.5 milhoes de pessoas entre 1950 e 1980. Isso priva areas rurais de valiosos recursos 

humanos necessarios ao desenvolvimento economico (National Drought Mitigation Center, 

2001). Das familias do municipio onde foram aplicados os questionarios, mais da metade 

tiveram algum ou mais de seus membros obrigados a deixar a area rural do municipio por 

conta de necessidades nao satisfeitas, devido a escassez de recursos, que normalmente 

ocorre no periodo de secas, mas que essas nao sao as causas exclusivas, como visto 

anteriormente (Figura 4.11). Sendo essa uma realidade em todo o semi-arido, pode-se 

inferir a existencia de um enorme contigente populacional com potencial de migracao apos 

a exaustacao das poucas reservas de vegetacao, solo e agua que restam, levando a agravar 

mais ainda a degradacao do ambiente e determinadas realidades dos cenlros urbanos que 

polarizam os processos migratorios. 

1 1 PNAD - Pesquisa Nacional de Amostras por Domicilio, realizada pela FIBGE. 
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• Sim • N a o 

Figura 4.11. Percentual de familias que ja perderam membros por conta da migracao. 

O subemprego e a precariedade dos empregos na area rural refletem as 

incapacidades da modernizacao capitalista nao so em realocar a forca de trabalho tornada 

excedente nas areas de maior desenvolvimento tecnologico, como tambem de prover 

condicoes de bem-estar aos (as) produtores(as) menos capitalizados. Praticamente inexiste 

interesse em propiciar uma transformacao positiva do ponto de vista social, principalmente 

nas areas de interesse economico atualmente pouco significativas para a nacao, como no 

caso do semi-arido. Compare-se, por exemplo, os volumes de emprestimos cedidos ao 

setor bancario, com os cedidos a agricultura familiar. 

Observou-se um estado de pobreza generalizado na zona rural do municipio, 

12 

com uma enorme amplitude da renda anual, variando de menos de 15 salarios minimos 

ate maior que 60 salarios minimos, com 93% das familias possuindo uma renda inferior a 

31 salarios minimos anuais, o que corresponde a menos de 3 salarios minimos mensais, 

insuficientes para um padrao de vida razoavel (Figura 4.12). Esse pauperismo e mais um 

fator de pressao sobre a vegetacao e o solo, propiciando a exploracao desregrada desses 

recursos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
5% 2% 

• ate 15 • 16 a 30 • 31 a 60 • > 60 

Figura 4.12. Renda anual das familias da zona rural do municipio de Sousa-PB. 

1 2 Salario minimo vigente no ano de 2001 - R$ 180,00, aproximadamente US 80.00. 
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Tanto o pauperismo leva a degradacao, devido a nccessidadc dc obtcncao dc 

renda para sustentacao, onde a populacao tcm nos recursos naturais, principalmcnte no solo 

e na vegetacao, uma garantia de retorno economico, mesmo que momentaneo. Quanto a 

degradacao leva ao pauperismo, pois restringc cada vez mais o potcncial produtivo dos 

fatores ambientais e da populacao, levando a desertificacao, gcrando mais miseria e 

aumentando os riscos a desastre. 

Condizente com essa analise, Bcrnal (2001) obscrvou que com a degradacao 

dos recursos naturais, tcm sc criado condicoes para aumentar a vulncrabilidade da 

populacao ante fenomenos naturais como as secas. Briceno (2001) e laxativo ao entender 

que pobrcza e vulnerabilidadc as amcacas estao intimamente vinculadas e sc reforcam 

mutuamente. 

Outro fator que agrava o descmprego, c que vcm ocorrendo no Nordeste 

uma substituicao de culturas tradicionais cm crise (algodao c sisal) por outras 

modernizadas, principalmente os graos (feijao, soja e milho), o que teve reflexos negativos, 

do ponto de vista da absorcao de mao-de-obra (Basaldi, 1997). Estima-se que a cultura do 

algodao, bastante dimndida na area cm estudo, pode absorver ate 02 trabalhadorcs(as) por 

hectare cultivado, evidenciando um imenso valor social dessa lavoura para regiao, desde 

que seja conduzida de forma correta do ponto de vista ecologico, e complementada pelas 

etapas de beneficiamento e comercializacao em prol dos(as) produtores(as). No ano de 

1992 a area cultivada com o algodoeiro hcrbaceo no municipio de Sousa foi dc 2500ha, 

reduzindo para 953ha em 1999, o que pode ter significado a perda de ate 3094 postos dc 

trabalho direto, durante o periodo dc cultivo. 

Alem da gcracao de postos de trabalho, Beltrao (1999) afirma que essa 

cultura quando explorada de forma racional, se constitui numa das principais altcrnativas 

fitotecnicas adaptadas a exploracao em regime de sequciro na regiao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Irrigacao 

Varios projetos para pequena irrigacao tcm sido implantados no Nordeste 

semi-arido, em Pernambuco, em projetos para produtorcs dc baixa renda, como nos 

projetos Chapeu de Couro, Asa Branca e Agua na Roca, c tambcm na Paraiba, com o 

projeto Canaa e atualmente o Projeto dc Irrigacao das Varzeas dc Sousa, como altcrnativas 

viaveis para fixacao do homem no campo. Para Suassuna (2001b), elcs tcm dado algum 

resultado, apesar de existir uma certa descontinuidade em suas acocs. Cada governo cria o 
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seu programa, na maioria das vczcs sem levar cm consideracao aszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA informacoes ou as 

experiencias vividas em outros programas semelhantes, c com isso gcrandozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA insatisfa90 cs 

no meio produtivo. 

Podc-se afirmar que essa pagina da historia do semi-arido c o n g o u com a 

ado9ao, pela Inspetoria Federal dc Obras Contra a Seca (IFOCS 1 3 ) , do represamento de 

aguas como estrategia de combate as secas, iniciando em 1921, a cargo da Dwight P. 

Robison & Cia., a constru9ao do a9udc de Sao Gon9alo, ocupando mais de mi l 

trabalhadores. Embora com prazo dc ser concluido em 1925, a obra foi paralisada c so 

reiniciada em 1932, sobre a prcssao dc mais um pcriodo dc seca (1930-1932), c de um 

cenario politico nacional favoravel, onde se destacava 0  paraibano Jose Amcrico dc 

Almeida, entao Ministro da Via9ao e Obras. 

Com o Projeto Sao Gon9alo e a constaupa^ dc toda uma infra-cstrutura 

voltada a irriga9ao houve uma inversao na ordem dos fatores: agora, as condi9oes naturais 

e que passam a ser adaptadas as pralicas produtivas adotadas. Em suma, a postura da 

sociedade frcnte a natureza, passa de adaptativa a dominadora, der.otando um afastamcnto 

do Homem em rela9ao a mcsma (Freitas, 1999). Ncsse sentido, Engeis(1979) adverte para 

que nao nos regozijemos demasiadamente em face de algumas vitorias humanas sobre a 

natureza, pois a cada uma destas vitorias, a natureza exerce sua vingan9a. Cada uma dclas, 

produz em primeiro lugar certas consequencias positivas, mas, cm scgundo e terceiro 

lugares, produz outras muito diferentes, que quase^-scmpre anulam as primeiras. 

Apesar de ter liavido o intuito de dcsenvolver uma nova cultura social no 

semi-arido, que buscava colocar a irriga9ao como rcdentora da regiao, a partir da 

percep9ao de que os problemas do atraso regional eram em virtude da ausencia dc chuvas, 

foram varias as dificuldades encontradas. 

Mesmo com os estimulos a irriga9ao 1 4, houve resistencia dos produtorcs, 

nao empregando de imcdiato as recomenda9oes dos tccnicos. Essa barrcira cultural foi 

parcialmentc quebrada com as secas de 1942 e 1953, quando houve um fluxo acentuado de 

flagclados para as areas bencficiadas com a cstrutura de irriga9ao, propiciando a expansao 

das terras irrigadas(Guerra, 1984). Esse periodo de avan9o logo retraiu-sc, marcando o 

declinio das atividades no final da decada de 1950 c nos anos 60. 

1 3 Criado cm 1909. Em 1945 passou a sc chamar Departamcnto Nacional dc Obras Contra as Secas, foi 

transformado em autarquia cm 1963 (Botelho, 2000). 
1 4 Insumos a preco dc custo, disposicao de maquinas, estrutura fisica e amparo tccnico. 
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Nesse contexto de retracao, foram realizados estudos para recuperacao do 

projeto, onde foi identificada a perda do potencial produtivo das terras devido a salinidade, 

apontada pela empresa responsavel pelos estudos (HIDROSERVICE) como resultante da 

exploracao inadequada dos solos, feita por agricultores nao qualificados. 

Outro fator de declinio pode ter sido a concentracao da propriedade das 

terras no Projeto Sao Goncalo. onde. observando-se dados da HIDROSERVICE, do 

numero total de estabelecimentos, 72,3% tinham area inferior a 1 Oha e ocupavam apenas 

19 % da area agricola total (Figura 4.13). Essa empresa considerou que essas pequenas 

propriedades eram insuficientes para prover um nivel de vida adequado a seus moradores, 

pois eram desprivilegiadas em termos de localizacao e qualidade das terras. 

14% 3% 
17% 

• ate 10 

• 10 ate 20 

• 20 ate 30 

• 30 ate 50 

• 50 ate 100 

1 9 % ^ 

• ate 10 

• 10 ate 20 

• 20 ate 30 

• 30 ate 50 

• 50 ate 100 

• ate 10 

• 10 ate 20 

• 20 ate 30 

• 30 ate 50 

• 50 ate 100 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

U 8% 

• ate 10 

• 10 ate 20 

• 20 ate 30 

• 30 ate 50 

• 50 ate 100 

39%> • > 100 

Figura 4.13. Percentual das terras pertencentes as propriedades rurais por classes de 

tamanho em hectares. Dados da HIDROSERVICE, 1969, in: Freitas. 1999. 

A realidade agricola no contexto nacional marcante no periodo de 

reestruturacao do projeto Sao Goncalo e a da Revolucao Verde, caracterizada pelo uso 

intensivo de insumos e propagada no meio rural, principalmente pelas multinacionais 

produtoras de defensivos agricolas. 

Aliada ao uso de produtos provenientes da indiistria quimica, tambem estava 

a mecanizacao agricola, estruturando um pacote tecnologico receitavel como infalivel para 

a prosperidade da vida rural. Assim, o uso dessa ferramenta tao prospera se consolidou no 

semi-arido, sendo aplicada sem a menor contextualizacao da realidade ambiental, num 

gesto agressivo que ocasionou, ao passar dos anos, perda da biodiversidade, geracao de 

insetos pragas mais resistentes, compactacao e degradacao dos solos, dependencia do 

produtor rural dos insumos comercializados, etc, como observado no depoimento abaixo: 
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...o remedio bom pra lavoura e aquele que mata quatro vez: mata a lagata nafoia, 

mata opassahm que come a lagata e mata a raposa i o urubupor derradero...antigamente 

se plantava sem pricisdo de remedio, hoje sem remedio a lagata come tudo... zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(dcpoimcnto de produtorcs rurais do semi-arido) 

Os residuos toxicos de alguns dos defensives utilizados nessc pcriodo 

podiam permanecer ativos durante mais dc tres decadas, como os organoclorados, sendo 

possivel que muitos agricultores tenham se intoxicado, e que ainda hoje suas 

consequencias estejam presentes nas pessoas, causando males como o cancer c doencas 

respiratorias. 

Com o passar dos anos, a desmistificacao do paradigma dc que para 

produzir e necessario o uso de produtos quimicos ainda nao e realidade no semi-arido, 

porem muitos esforcos vem acontccendo nesse sentido, principalmentc pelos chamados 

simpatizantes da agricultura alternative! . 

A execucao do Projeto de Recuperacao da Bacia de Irrigacao dc Sao 

Goncalo foi iniciada com a desapropriacao das terras da bacia de irrigacao, que ainda nao 

eram de propricdade do DNOCS (Departamento Nacional de Obras Contra a Seca), 

seguida de desestruturacao do sistema tradicional de producao e da remocao da populacao 

local (Queiroz, 1993). 

Na selecao dos novos colonos, alguns antigos moradores nao constituiram a 

lista dos assentados, ou por desinteresse, acreditando que a colonizacao seria uma 

escravidao, ou por nao atenderem os scguintes criterios de selecao: 1. Ter a agropecuaria 

como atividade exclusiva; 2. Ter idoneidade comprovada; 3. Ser chefe dc familia, 4. Tcr 

idade entre 19 e 60 anos, 5. Tcr condicoes fisicas c mcntais para o trabalho. Postcriormentc 

foram acrescidas outras prioridades: 1. Proprietaries atingidos pela desapropriacao; 2. 

Chefes de familias mais numerosas; 3. Alfabetizados (Costa, 1984 e Queiroz, 1993). 

Tambem o modelo cooperativista foi implantado no perimetro, marcado 

pela criacao, em 1973, da Cooperativa Agricola Mista dos Irrigantcs de Sao Goncalo. Fato 

ocorrido sem a participacao dos associados, que a ela foram obrigatoriamcntc filiados, 

como condicao de permanencia no projeto (Costa, 1984). Provavclmcntc a cooperativa 

tenha sido uma forma de melhor manipular os irrigantes, no sentido de ter um maior 

1 5 Conjunto de tecnicas para producao agricola sem o uso de produtos industrials. 
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controle sobre os rumos do projeto, principalmente no que diz respeito aos processos de 

compra de insumos e producao e venda dos produtos. 

Segundo moradores da regiao, a Cooperativa esta com o nome no Servico 

de Protecao ao Credito, seu presidente foi embora e sao comuns as queixas em relacao ao 

cooperativismo, feitas pelos moradores do perimetro. No geral, os produtores rurais do 

municipio de Sousa tiveram parte de suas tentativas de ingresso nessa economia solidaria 

uma experiencia traumatizante, como no caso da Cooperativa dos Irrigantes e do Engenho 

Comunitario da comunidade Malhada da Pedra (Figura 4.14), ambos mncionando 

precariamente. Sao necessarios estudos que esclarecam o insucesso desses 

empreendimentos associativistas, apontados como alternativas de fortalecimento do setor 

agricola, capaz de propiciar o aumento do nivel de renda , melhorando as condicoes de 

vida das familias rurais, conforme apresentado por Bialoskorski Neto (1997). 

Figura 4.14. Cooperativa agricola localizada em Sao Goncalo, hoje desativada. 

Alem das aguas pluviais, o suprimento hidrico da irrigacao em Sao Goncalo 

e garantido pelos acudes Eng. Avidos e Sao Goncalo. A agua desses acudes e classificada 

de excelente qualidade para irrigacao. Contudo, nos estudos de Freitas (1999) observou-se 

que em junho de 1998, o volume d'agua necessario ao suprimento da demanda local ate 

Janeiro de 1999 era de 40.012.032m 3, incluindo irrigacao, consumo humano e animal, 

evaporacao e reserva hidrica 1 6 . Todavia o volume armazenado no Acude de Sao Goncalo 

era inferior a metade dessa demanda. O deficit que deveria ser transposto do Acude Eng 

1 6 Quantidade minima a ser mantida nos reservatorios para manutencao dos ecossistemas aquaticos. 
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Avidos, nao foi possivcl na sua totalidade, devido colocar cm risco o abastccimcnto da 

populacao da cidade de Cajazciras. 

Outro agravante a essa situacao e a exaustao das reservas de agua 

subterranea, onde parte dos pocos perlurados nao atendcm a demanda dos(as) 

produtores(as) o ano inteiro, secando nos mcses mais secos. Os problemas de salinizacao 

dos solos dentro e fora do perimetro impedem a prosperidade de muitas unidades 

produtivas, como obscrvado no depoimcnto abaixo: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"...o nosso vizinho comprou essa terra ai do lado, tern agua, mas a terra td com muito sal, 

Ele plantou todo o sitio, mas asplantas nao cresceram e depots morreram. Alele chamou 

os tecnicos e descobriram que era sal, muito sal... " 

(Depoimento de uma agricultora da comunidade Barro Vcrmelho) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.2 C O N S I D E R A C O E S I 

Existiu uma enorme deficiencia nas praticas de producao usadas na regiao 

semi-arida, nao tendo sido alcancados rcsultados qualitativos para a maior parte das 

familias, havendo outro agravante para a degradacao ambiental e os riscos no municipio dc 

de Sousa, alem do uso incorreto dos recursos naturais e da ma distribuicao da riqueza, que 

e sua localizacao na area de alta susceptibilidade a desertificacao, conforme o Ministerio 

do Meio Ambiente, 1998. Tais condicoes propiciam maior vulnerabilidade dos recursos 

naturais, em particular dos solos e da biodiversidade, quando do emprego de mctodos de 

producao inadequados, aos processos de perda do potencial produtivo, como esta 

ocorrendo, conforme o diagnostico a scr aprescntado no item 4.3, agravando mais ainda as 

condicoes de sustentacao do meio ambiente. Partindo do pressuposto de Adas & Adas 

(1998), ao mostrar que os espacos geograficos foram e sao construidos e reconstruidos ao 

longo da historia das sociedades, sendo assim realidades temporais, onde cada gcracao 

humana corresponde a uma geracao cspacial que, em muitos casos, sobrcpoc suas 

producSes e caracteristicas ao espaco gcografico, tornado-o um produlo socialmentc 

construido. Conclui-se que e possivel, por meio de mitigacao, reduzir a degradacao 

ambiental e o risco a desastres no municipio, tornado-os abaixo dos niveis atuais. Onde, 

melhorar a educacao , a assistencia tecnica, contextualizando-os, bem como promovcr a 

capitalizacao do produtor rural, tentando promover a cidadania no meio rural, bem mais 

problematica do que nas areas urbanas, sao alguns dos dcsafios que sc aprcscntam para os 
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que se interessam pela construcao de uma realidade mais harmonica e pela desconstrucao 

do atual cenario de incertezas vivido pelas populacoes do semi-arido (Figura 4.15). 

Figura 4.15. Paisagens de um estado caotico vivido por parte das familias rurais do municipio. 

Observa-se no Quadrante 1 as mas condicoes de saneamento e higiene junto 

as residencias, propiciando condicoes favoraveis ao desenvolvimento de organismos 

patogenicos e ao aparecimento de molestias como o tetanozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA {Clostridium tetani), colera 

(Vibrio cholerae) e Hepatite A. 

O Quadrante 2 ilustra a necessidade de trabalho arduo para os moradores da 

zona rural, mesmo para as pessoas de idade elevada. 

No Quadrantes 3 observa-se animais bovinos mortos e abandonados no 

campo sem cuidados adicionais com a proliferacao de microrganismos, evidenciando a 

carencia de tratos sanitarios no gado e o risco de contaminacao e transmissao de doencas. 

inclusive zoonoses. 

No Quadrante 4, alem da pouca oferta de conforto e seguranca das 

residencias construidas sem alvenaria, existe ai maiores riscos de se contrair a Doenca de 

Chagas (provocada pelo protozoario Trypanosoma cruzi), pois as paredes de taipa e sem 

reboco constituem um "bom local de moradia" para o inseto transmissor {Triatoma 

infestans). 
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4.3 D E G R A D A C A O A M B I E N T A L N A C O N S T R U C A O S O C I A L DOS RISCOS 

No inicio de 1992, a Academia de Ciencias dos Estados Unidos c a 

Sociedade Real de Londrcs apresentaram um documento conjunto, comunicando que os zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

avan90s na tccnologia e na ciencia nao mais poderiam ser considcrados como forma de 

evitar quer a degrada9ao ambiental irrevcrsivcl, qucr a pcrmancncia da pobrcza para a 

maior parte da humanidade. Mais tarde, no mcsmo ano, a Uniao de Cientistas (Union o f 

Concerned Scientists) distribuiu o documentozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Os cientistas do mundo adverlem a 

humanidade, assinado por ccrca dc 1600 dcslacados cientistas de todo o mundo, incluindo 

102 ganhadores do Premio Nobel. Ncssc documento afirmava-se que a continuafao das 

atividades humanas destrutivas "pode alterar o mundo vivo, de maneira que este sera 

incapaz de suslentar a vida na forma como a conhecemos". Alem disso, os cientistas 

advertiram que e necessario que mudemos radicalmcntc a forma de nos relacionar com a 

Terra e a vida nela existentc, sc quisermos evitar uma enormc miscria humana, c se nao 

quisermos ver mutilado o nosso lar global ncste plancta (Pinhciro, 1997). 

A sociedade mundial, prcocupada com a qualidadc dc vida das pessoas e 

com a dcgrada9ao dos recursos naturais c do meio-ambiente, tcm pressionado os 

organismos compctentes cm busca de rcspostas para sustcntabilidadc das atividades 

humanas que sejam capazes de garantir o bem-cstar tambem das futuras gcra95cs. 

Na America Latina mais de tres milhoes de k m 2 de terras agricultavcis cstao 

degradadas e vastas cxtensoes de terras das regioes secas corrcm risco de dcscr t ifica9ao 

(FAO, 1998). Nas regioes pobrcs, como no semi-arido paraibano, essa problcmatica ainda 

e mais grave, pois o pauperismo das familias, aliado a mais fatorcs como indices baixos dc 

cduca9ao e de oferta dc emprcgo, entre outros c, aliados as mudan9as climaticas, faz com 

que seja aumentada a pressao desordenada sobre o meio lisico c fique compromctida mais 

ainda a qualidade de vida (Figura 4.16). 
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Figura 4.16 Lar de uma familia residente na periferia do Nucleo Habitacional I . 

Outro fator de pressao sobre os recursos naturais e a densidade demografica. 

que no municipio de Sousa provavelmente esteja contribuindo com a aceleracao da 

degradacao, pois apresenta uma relacao habitante/area superior a do pais, do estado e da 

microrregiao em que esta inserido (Tabela 4.1). 

Tabela 4.1. Densidade demografica. 

Densidade demografica da unidade territorial (Habitante / km 2 ) 

Ano = 2000 

Brasil 19,92 

Paraiba 61,05 

Sousa (Microrregiao) - PB 1 

36,51 

Municipio de Sousa - PB 82,17 

Fonte: Dados da FIBGE (2001). 

A degradacao do ambiente rural sousense tern inicio ainda em area urbana, 

com os dejetos do matadouro sendo atirados diretamente no rio do Peixe, que corta a 

cidade. O lixo acumulado ali proximo serve de encontro para criancas e animais, 

simbolizando o lado negro do quadro dos extremos multiplos contrastes que caracteriza 

nossa sociedade: hora figurando o climax luxuoso do cotidiano apresentado nas telenovelas 

e vivido em alguns poucos bairros nobres e shopping centers dos centros urbanos; hora 

transparecendo as condicoes degradantes de sombras humanas que acreditam estar 

1 Composta pelos municipios de Sousa, Pombal, Lastro, Santa Cruz, Paulista, Vista Serrana, Malta, Condado, Sao 

Jose da Lagoa Tapada e Nazarezinho (Atlas Escolar da Paraiba, 1997). 
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vivendo, se o correto nao seria vegetando, nas muitas periferias dos mesmos centros 

urbanos. Salientando que essa populacao veio forcadamente da zona rural a partir do 

meado do seculo X X , o que e ontem no contexto da Humanidade (Figuras 4.17 e 4.18). 

Figura 4.17. Rio de esgotos originados na zona urbana do municipio. S 6°45'7.8" W 38°13'39" 

Figura 4.18. Criancas e animais no lixo da periferia do municipio. S 6°45'7.2" W 38°13'50" 

Parte dos esgotos urbanos sao despejados na zona rural, e vao servir, muitas 

vezes a uma pratica, que se estivesse tecnicamente correta, seria plausivel para o 

municipio, que e seu uso na irrigacao de capineiras (Figura 4.19). 
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4.3.1 Capacitacao e agricultura x degradacao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A carencia de conhecimentos apropriados, aliada ao uso inadequado dos 

fatores produtivos e ao desconhecimento do funcionamento integrado do meio-ambiente, 

tem sido urn dos agravantes da degradacao e da perda do potencial produtivo das terras. 

Observou-se que 45,3% dos(as) produtores(as) nao usam tecnicas de conservacao do solo e 

que tem grandes dificuldades de acesso a mformasao, sendo que apenas 18,0% tem 

acompanhamento de servicos de profissionais especializados. Essa carencia profissional, 

aliada a propria falta de educacao adequada ao convivio com o semi-arido, se constitui 

num fator agravante da agressividade das atividades produtivas, promovendo o 

irracionalismo da producao e nao permitindo o caminhamento em direcao da 

sustentalibilidade (Figura 4.20). 

Figura 4.20. Percentual de produtores(as) quanto a realizacao ou nao de praticas de conserva9ao 

e quanto a assistencia tecnica. 
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A adocao de praticas degradantes do meio fisico, como o plantio seguindo a 

queda d'agua e as queimadas, em detrimento de praticas conservacionistas, esta associada 

a carencia de conhecimentos apropriados devido as dificuldades da assistencia tecnica 

chegar ate ao(a) produtor(a). 

As familias rurais, despreparadas, desprotegidas e praticamente 

desassistidas pelo Estado, sao marginalizadas no contexto socioeconomic vigente. Essa 

marginaliza9ao for9a a exaustao e a saida do campo, empobrecido e desvalorizado, embora 

a situa9ao das familias ao chegarem nas areas urbanas nao seja muito diferente daquela 

vivida anteriormente, conforme ja foi mencionado. 

De forma geral, a agricultura tradicional praticada no municipio tem baixo 

rendimento quando comparada aos Estados da Regiao Centro Oeste, sendo seus niveis de 

produtividade significativos apenas quando comparados a media estadual (Figura 4.21) e 

um alto custo ecologico (Figura 4.22). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4000 

3000 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

re 

€ . 2000 

1000 
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• Milho MT 
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• Feijao GO 

• Milho GO 

0 Algodao GO 

• Feijao Sousa 

• Milho Sousa 

• Algodao Sousa 

I Feijao PB 

|Milho PB 

| Algodao PB 

Figura 4.21 Produ9ao media comparativa entre os Estados do Mato Grosso (MT), Goias (GO), Paraiba 

(PB) e o municipio de Sousa. Valores obtidos a partir das produtividades das safras de 1990 ate 2000. 

Dados da FIBGE, 2001c. 
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Observa-se que apenas a cultura do algodao pode representar lucratividade 

significativa, uma vez que os investimentos em alta tecnologia da Regiao Centro-Oeste 

oneram bastante a relacao custo/beneficio do cultivo, o que nao ocorre, de maneira 

predominate, no semi-arido paraibano. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.3.2 O mito das solucdes impares 

• A insercao de especies 

A ado9§io de modernas tecnologias que permitem maior eficiencia, redu9ao 

de perdas, garantia de produ9ao e ganho de produtividade com a irriga9ao, uso de 

fertilizantes, defensivos e biotecnologia, nao tem sido suficiente para minimizar a questao 

alimentar no mundo e, enquanto novas areas de produ9ao sao incorporadas, outras sao 

abandonadas ou se tornam improdutivas, pelo uso inadequado e predatorio dos recursos 

naturais (Paz et al., 2000). 

Parte das tecnologias utilizadas na regiao parecem nao perceber alguma 

vantagem na semi-aridez, sendo priorizada a modifica9ao do meio, ignorando a vegeta9ao 

e os animais existentes em favor da importa9ao de exemplares exoticos, como ocorreu com 

a algarobazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Prosopis juliflora) e recentemente com a ra9a caprina Boer, ambos importados 

para a regiao e tidos como superiores aos seus concorrentes nativos. 
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Nas areas em que a vegetacao nativa foi retirada para o plantio da algaroba, 

devido esta ser extremamente alclopatica2, o crcscimcnto de outros vcgetais cm seu redor c 

inibido, prejudicando a alimenta9ao dos animais domesticos nos periodos de enlrcssaira da 

algaroba. 0 consumo exccssivo do fruto dessa planta, causa nos bovinos a docn9a cara-

torta, rcduzindo o rcndimcnto do rcbanho. Tambem, c isso raramente e focalizado, a 

inser9ao de especies em novo habitat, sem que tcnliam sido antes cxperimcntadas, pode 

trazer prejuizos a toda ecologia local, podendo propiciar a qucbra dc cadeias, causando o 

dcsaparccimcnto de insctos, passaros c rocdorcs. 

O gado caprino, bastante enfocado no atual contexto agricola do semi-arido, 

pode lcvar a morte centenas dc exemplarcs vcgetais, pois, devido ser bastante rustico c 

possuir um habito alimentar acrco, chcg<j a roer ate as cascas das arvorcs, destruindo os 

vasos liberianos e confeccionando verdadeiros aneis de Malpighi nos vcgetais, o que leva a 

interrup9ao do transporte de seiva e a niorle da planta.. Os cuidados com os rebanhos dc 

gado devem visar nao apenas o bem-estar momentaneo dos animais, como vem 

acontecendo ha seculos. O gado bovino, de peso espeeffico superior ate ao dc maquinas 

agricolas, como de um trator, por exemplo, pode em pouco tempo dc pastcjo compaclar 

uma dcterminada area, rcduzindo o potencial produtivo da mcsma. 

O algodao foi uma das principals culturas da regiao durante decadas, 

contudo, a ele vinha associado um pacote de mcdidas que nao condiziam com o contexto 

ambiental da regiao. As longas areas desmatadas em condi9oes gcralmentc dc declividadcs 

acima de 10%, em solos cortados cm xadrez3 para maior afolamcnto c o uso 

indiscriminado de pesticidas, como ENDREX, propiciaram que o cultivo dessa malvacca 

fosse ao longo dc decadas uma cultura de grande significado cconomico para as 

popula9oes do semi-arido. No entanto, o custo ambiental desse periodo dc prospcridade 

algodoeira foi elevado, hoje a maior parte dos antigos campos de algodao encontra-se na 

classe de degrada9ao alta, onde os solos estao cm processos erosivos acenluados c a 

cobertura da vegcta9ao c insuficientc para protegc-lo dos agentes erosivos (Figura 4.23). 

2 lnlcracocs bioquimicas entrc as plantas. 
3 0 produtor faz arapao da terra em dois sentidos, onde o risco da segunda corta a primcira Ibrmando umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA x. 
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Figura 4.23. Areas que ja foram campos de cultivo com algodao e que hoje estao degradadas. 

S6°45 '0 .1" W38°12'33.8" 

Algumas culturas xerofilas possuem um enorme potencial comercial. 

faltando-lhe ainda o amparo da ciencia e tecnologia vinculada a comercializacao, bem 

como uma exterisao rural sensata e um credito adequado, como e o caso da carnauba e da 

favela (Duque, 1980). O cultivo da carnauba permite a exploracao intercalada de culturas 

anuais adaptadas, como o algodao e o gergelim, bem como a implantacao de pastagens 

para pecuaria. Outra vantagem e que o periodo da safra ocorre na epoca das estiagens 

(agosto a dezembro), periodo em que a escassez de servicos para a familia e maior. 

A exploracao dessa cultura no municipio ainda ocorre de forf^ft'extrativista, 

e os donos dos carnaubais comercializam tanto a cera4 como as vassouras com 

atravessadores, reduzindo assim a margem de lucro dos produtos. Outras vezes o carnaubal 

e arrendado a terceiros, que exploram as plantas de uma forma bastante predatoria, 

utilizando fogo e comprometendo a longevidade das mesmas. 

Apesar de seu valor comercial, essa planta nao recebe o devido valor na 

regiao, sendo seus exemplares queimados e cortados por muitos produtores (Figura 4.24). 

4 A industria farmaceutica a utiliza como componente quimico. Refinada, de acordo com variadas classificacoes, e 

um dos insumos usados na fabricacao de cosmeticos e produtos de limpeza, filmes plasticos e fotograficos. E usada 

ainda na composi9ao de revestimentos, impermeabilizantes, lubrificantes, vernizes papel-carbono, dentre outros. 

Mais detalhes consultar a pagina Web no http://www.machado.com.br/ 
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Figura 4.24. Carnaubal queimado na comunidade Mata Grande. S 6°48'53.4" W 38°08'41" zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Irrigacao 

No semi-arido, a expansao da agricultura irrigada encontra entraves 

principalmente devido a pequena oferta hidrica, as dificuldades economicas e a degradacao 

dos solos (Paz, 2000). E provavel que cerca de 30% dos solos dos projetos publicos de 

irrigacao estejam comprometidos pela salinizacao (Bernardo, 1997). 

Os problemas citados estao presentes no municipio de Sousa, parecendo ter 

havido falhas no planejamento de sustentabilidade do Perimetro Irrigado de Sao Goncalo, 

uma vez que a salinizacao e visivel na superficie dos solos (Figura 4.25) e nos relatos dos 

moradores. Parte das estruturas de irrigacao se encontram totalmente destruidas ou muito 

deterioradas (Figura 4.26). O volume de agua dos reservatorios e dos pocos nao tem 

atendido a demanda dos irrigantes. Em novembro de 2001 o volume do Acude Sao 

Goncalo estava bem abaixo de sua capacidade total, com apenas 32% de seu volume total. 
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Figura 4.25. Solo com problemas visiveis de salinidade, de onde foi retirada amostra. 

S6°47'50.8" W36°16'13.9" 

Figura 4.26. Estruturas de irrigacao inutilizadas pela falta de manutencao. Comunidade 

Massape. S 6°47'42" W 38°16'28" 

Foram colhidas tres amostras de solo em areas abandonadas dentro do 

perimetro. O resultado da analise emitido pelo Laboratorio de Irrigacao e Salinidade / 

DEAg / CCT / UFCG confirma que apenas em um solo nao havia problemas de sais, sendo 

os outros dois incluidos nas classes de salinidade muito forte e media. Provavelmente o 

abandono dessas terras tenha ocorrido por conta dessa situacao. 

Os problemas de salinizacao inviabilizam a exploracao economica das 

culturas, pois na maioria sao sensiveis ao estresse salino. Provavelmente o agravamento do 

problema tenha sido ocasionado pela ausencia de orientacoes tecnicas apropriadas. 

Verificou-se a pratica da irrigacao por aspersao em muito quente (13:00 h), inadequado 
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para esse metodo, devido a evapora9ao propiciar perdas de agua. Como 82% dos 

produtores nao tem acompanhamento tecnico, e que 46,5% praticam irriga9ao 

regularmente (Figura 4.27), isso leva a crer que o quadro se agrava a medida que outros 

cuidados tambem nao sao observados, como lamina de agua, tempo e turno de rega, 

piorando ainda mais a situacao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

17,8 

• Naousa •Ocasional • Regular 

Figura 4.27. Percentual de agricultores(as) que usam a irrigacao. 

Apos visitar varias propriedades em diversos estados do semi-arido 

brasileiro que, de uma forma ou de outra, ja haviam tido alguma experiencia com irriga9ao 

na produ9ao de alimentos, utilizando a pequena a9udagem, Suassuna (2001b) observou que 

os produtores que experimentam a irriga9ao uma vez nao tem coragem de experimentar a 

segunda. A afli9ao do produtor em presenciar seu manancial se exaurir com certa rapidez 

tira-lhe o animo de tentar novas investidas. Foram varias as propriedades visitadas no 

Nordeste que haviam participado desse tipo de experiencia e tinham as tubula9oes 

armazenadas em galpoes, deteriorando-se com o tempo. A administra9ao da vida, nessas 

horas, certamente parece ser mais forte do que a tentativa de qualquer experiencia 

tecnologica. Nesse aspecto, e mais prudente a piscicultura, e ate mais simpatica a cultura 

de vazante, na qual o produtor vai explorando a faixa umida da margem do a9ude, a 

medida que a mesma vai se ampliando, deixando o uso das aguas para fins mais nobres, 

como o abastecimento residencial e/ou dos animais. 

Os a9udes surgem meio a caatinga como verdadeiros oasis no deserto, 

garantindo alem da agua para o abastecimento humano e animal, o cultivo de vazantes. 

Essa pratica e bastante disseminada entre os(as) produtores(as), estando presente em 

praticamente todos os reservatorios d'agua observados, independente do tamanho. Desse 
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cultivo o produtor tem garantido a colhcita dc milho, feijao, jcrimum (a abobora), balata-

doce c volumoso para alimentacao animal, mcsmo na ausencia dc chuvas. 

Contudo, cerca dc 40% do volume dc agua dos pcqucnos e mcdioszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a9udes e 

perdido por evaporacao (Suassuna, 20 0 1c). A manuten9ao da vegcta9ao ao redor dos 

a9udes, bem como a prefcrcncia por eludes profundos em detrimento de perimctros longos 

da bacia hidraulica, pode ajudar a reduzir cssa socicdadc da atmosfera com os produtores 

rurais. 

Mediante a melhoria das praticas dc ir r iga9ao, a constru9ao de sistemas de 

drenagem e a lixivia9ao dos sais permilc controlar os riscos de dcgrada9ao do solo nas 

areas irrigadas e, igualmentc importante, obtcr aumentos significativos dos niveis dc 

produtividade das culturas, preservando as condi98 cs ambicntais (Paz et al., 20 0 0 ). 

Observa-se que as maiorcs falhas nao estao nas tecnologias, tampouco nas 

especies exploraveis, tendo cada uma o scu potencial positivo c ncgativo, mas no uso 

inadequado das mesmas. A maneira de translbrma-las e de usa-las depende cxclusivamentc 

da carga de conliccimentos c do intercssc de quern as faz, sendo responsabilidadc desses os 

sucessos e fracassos obtidos, nao devendo ser atribuidos aos entcs irracionais e/ou inertes 

tais fa9anhas. 

4.2.3 Dcsmatamcnto 

Pressupondo que a cobertura vegetal, presente numa area, tem grande 

influencia sobre o escoamento superficial e a produ9ao dc sedimcntos, SANTOS ct al. 

(2000) usaram modclos matcmaticos para relacionar o tipo dc cobertura vegetal com a 

erosao do solo em ambiente semi-arido, concluindo que as areas desmatadas tern grande 

influencia no processo de erosao do solo, enquanto a produ9ao dc sedimcntos diminui 

significativamentc quando o solo esta prolegido pela vegeta9ao nativa e/ou pelos rcstos 

vegetais. 

Reatcgui ct al. (1992) obscrvaram que nas margens do Rio Cumbanza o 

processo erosivo tem se agravado gra9as ao desmatamento, que proporciona um maior 

arraste dos solos pelas aguas das chuvas. O mcsmo vem ocorrendo nas margens dos rios 

que cortam o municipio de Sousa, onde a exposi9ao dos solos favorcce o assorcamento do 

leito e a perda de solos com boas condi9oes agricolas, gcralmente aluvioes. 

Provavelmente os(as) produtorcs(as) locais encontrem dificuldadcs em 

estabelecer a agropecuaria em areas de rclcvo movimentado como os das scrras, 
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mostrando-se essas areas mais conservadas, com predominio de uma vegetacao mais densa 

e de porte mais elevado, como observado nas serras do Pimenta e na dos Dois Caminhos 

(Figura 4.28). Campos et al. (1998) chegaram a resultados semelhantes apos um estudo da 

evolucao do uso da terra na Bacia do Rio Lava-pes, em Botucatu-SP, onde associaram a 

presenca de matas aos solos com relevo mais acidentado. 

Figura 4.28. Areas de serra, onde a degradacao esta muito baixa. S 6°39'01.9" W 38°07'51.4" 

Em Sousa e freqiiente azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA aplica9ao de praticas inadequadas, retirando a 

cobertura vegetal que protege o solo das chuvas e da radiacao solar. E comum se encontrar 

brocas5 nas serras, onde a declividade e alta, sendo recomendado o refiorestamento e o 

aproveitamento racional da madeira. As brocas e o desmatamento de forma geral expoe o 

solo tanto a maior incidencia dos raios solares, inibindo a vida microbiana e propiciando a 

perda da materia organica pela calcinacao, bem como a aQao desagregadora das gotas de 

chuva, que aliada a declividade do terreno, acelera os processos de erosao e degrada9ao. 

Ao propiciar maior escoamento superficial, o desmatamento tambem e 

responsavel pela redu9ao da in filt r a9ao de agua no solo, ocasionado uma menor quantidade 

de agua para o abastecimento do len 9ol freatico, que aliado ao uso inadequado dessa agua, 

ocasiona o abaixamento do seu nivel. Na comunidade Varzea da Jurema, bem como no 

Perimetro Irrigado de Sao Gon 9alo, ja existem P090S que tiveram suas vazoes reduzidas, 

ou mesmo disponiveis apenas no periodo das chuvas, conforme observado no depoimento 

abaixo: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5

 Areas desmatadas, onde as arvores sao cortadas a cerca de 30cm da superficie do solo. 
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"Aqui so tinha essepogo...queriam cavar ele dentro do grupo, mas quando o grupo 

tivesse fechado ninguem leria acesso...agora ele id ai, quern pracinar e so vim pcgar 

agua...so que so aqui em Vdrzea da Juremajd tem mais de vintc e cincopogos, ja tempoco 

que quase num dd agua... " zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Morador de Vurzeu da Jurcmu) 

Todo esse processo de degradacao tem trazido prcocupacocs constantes, 

tanto aos tecnicos do sctor, como as populacoes mais cardites, que dependem da vegetacao 

como forma de sobrcvivencia, seja na utilizacao imcdiata do produto para cozimcnto ou na 

venda da lenha ou do carvao vegetal como opcao dc renda (Lins, 1994). No depoimcnto 

abaixo, obtido de um produtor rural da comunidadc Macacos, podc-sc obscrvar a afiicao 

que passa os moradorcs devido a falta de opcocs dc fonte de renda e a polilica 

provavelmente inadequada dc conscrvacao dos rccursos naturais implantada na regiao, 

desconsiderando o que deveria ser o ccntro dos objetivos: a mclhoria da qualidadc de vida 

das comunidades locais. 

"- Aqui tem pai defamilia que se vale de umafoice para nao ve um jilho morrcr defame. 

Tem esse negocio de IBAMA que nao resolve nada pra ninguem. Quern tem seu emprcgo 

em cscritorio e recebe seu dinheiro todo mes, nao enlende a situacdo de quern id aqui no 

pe do toco. Tenho a impressao que esse povo que vive aqui nos sitios, sofrendo ncssa seca, 

quando morrer nao tem mais que prestar contas no ceu, j'd foi tudo pago aqui na terra 

mesmo ". 

(Sr. Neto) 

O uso de lenha c carvao tem sido constante no colidiano cconomico da 

populacao rural, que percebc esses rccursos como uma das unicas fontcs dc renda e de 

combustivel para cozimcnto dc seus alimcntos, que ainda cstao ao seu alcance (Figura 

4.29). 
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44,6 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•  Lenha e/ou carvao •  Lenha e/ou carvao e gas •  Gas •  Betrico 

Figura 4.29 Fontes de combustivel para cozimento. usadas pelas familias rurais do municipio 

de Sousa - em (%). 

As queimadas, consideradas por Silva et al. (1998) como transformadora de 

solos produtivos em estereis, podem ser percebidas em praticamente toda area rural (Figura 

4.30). bem como a presenca de clareiras de onde foi extraida lenha, existentes mesmo em 

areas de relevo bastante acidentado, como na Serra da Pitombeira. 

Figura 4.30 Evidencia do uso de queimadas para limpeza de areas agricolas. 

S 6°51'37" W38°18 '48" 

Observaram-se temperaturas medias do solo mais baixas nas superficies 

cobertas com a vegetacao nativa e com restos vegetais (46,8 °C), enquanto que em terra 

nua a media foi de 51,8 °C. Podendo-se atribuir esse fato a menor acao do sol sobre o solo, 

lembrando tambem que a protecao do solo reduz a acao mecanica da agua da chuva, 
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propicia maior infiltracao c diminui a vclocidadc do escoamcnto superficial, scndo 

interessante cssa pratica no semi-arido, principalmcnle em solos rasos, evitando-se maiores 

perdas por erosao hfdrica. 

No que diz respcito a conscrva9ao de agua por mcio do uso dc cobertura 

morta no solo, Antonino et al. (2000) obscrvaram pequcno efeito em cultivos de milho e 

feijao na regiao scmi-arida do Cariri Paraibano, acreditando nao ser uma pratica 

promissora para a regiao. Conludo, esse cstudo foi realizado cspccificamcnte para 

agricultura convcncional, no caso as culturas dc milho c feijao, onde os cultivos 

experimentais foram perdidos devido a falta de agua. Assim, para que sc cheguc a 

conclusoes mais contextuais sobre o uso dc cobertura morta no semi-arido, e preciso que 

sejam conduzidos trabalhos com culturas mais propicias a regiao, como o sorgo c a palma 

forrageira. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.3.4 Estado da arte da degradacao ambiental cm Sousa - a dcscrtificaciio a caminho 

A descrtifica9ao vem a ser a cxprcssao final do processo de degrada9ao do 

meio-ambiente e depreda9ao dos recursos naturais (Reatcgui, 1992). E embora sc tenha a 

impressao da desertifica9ao esta unicamcntc rclacionada a cscasscz dc chuvas do semi-

arido, Silva et al. (1998), obscrvaram que a precipita9ao pluvial constitui um purametro 

insuficiente para delimitar areas passivas ao processo de dcscrtifica9ao no Nordcste. 

Na Conven9ao das Na9oes Unidas de Combate a Dcscrtifica9ao (1995), 

ficou estabelecido o seguinte conceito: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Por deserlificacao enlende-se a ^iegradacdo da terra nas zonas dridas, semi-dridas e stib-

umidas secas, resultantes de vdrios faiores, incluindo variaqoes climdticas e as atividades 

h umanas." 

As atividades humanas tem sido vcrdadciras catalisadoras do processo dc 

degrada9ao dos recursos naturais no semi-arido. Observou-se que as marcas da 

irracionalidade do uso estao impressas cm toda paisagem do cspa9o gcografico municipal, 

onde a dinamica social exercida negligcnciou c tern ncgligcnciado a dinamica natural, 

degradando e exaurindo os recursos naturais ao extrcmo insuportavel pela natureza (Figura 

4.31). Essas areas mais degradadas formam os denominados nuclcos dc dcscrtillcafao 

(Nivel de degrada9ao muito grave). Apareccm na imagem cstudada (Banda 03) com 



Figura 4.31. Niicleo de desertificacao dentro do perimetro irrigado. 

Comunidade Barro Vermelho. S 6°48'36" W 38°17'38" 

Essa tonalidade permitiu facilzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA dist in 9ao das demais. sendo identificada e 

delimitada com clareza essa classe. Posteriormente foi comprovada sua existencia, nas 

atividades de campo. E possivel que trabalhos realizados com maior riqueza de detalhes, 

possam identificar uma maior quantidade de areas onde o processo de deser t ifica9ao tenha 

chegado a esse nivel dentro do municipio, principalmente nas areas identificadas como 

pertencentes ao nivel de degrada9§o grave. 

Nos niveis de degrada9ao grave e moderado. a textura da tonalidade de 

cinza e grosseira, podendo ser detalhada mais ainda, onde provavelmente havera um 

fracionamento dos niveis de degrada9ao muito grave e moderado. Essa afirm a9ao foi 

comprovada nos trabalhos de campo, onde foram observados limites fisicos de areas 

menores, que se enquadrariam nos referidos niveis, mas que devido ao pequeno espa90  que 

ocupavam e a escala do trabalho, foram integradas em um nivel diferente. 

A observa9ao das densidades demograficas nessas areas foi feita de forma 

relativa durante os trabalhos de campo. Observaram-se densidades crescentes 

proporcionalmente ao nivel de degrada9ao, desde o muito baixo ate ao grave. Assim, 

atividades antropicas mal planejadas podem agravar ainda mais o processo de 

deser tifica9ao dentro das areas mais degradadas. 
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As pressoes agricolas, extrativistas e nao agricolas sao mais perceptiveis no 

nivel de degradacao grave, onde esta concentrada a maior parte da populacao. Esta nao 

dispoe de uma estrutura socio-economica capaz de promover a sustentabilidade de suas 

atividades, conforme evidenciado na analise dos questionarios, estando desassistidas dos 

setores governamentais responsaveis pela capacitacao e o bem-estar dos cidadaos, se vendo 

obrigadas, mesmo que de maneira inconsciente, a utilizar de forma impropria os poucos 

recursos naturais que ainda lhes sao ofertados pela natureza. 

NoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA nucleos de desertificacao a densidade populacional e muito baixa; os 

recursos naturais ja estao em fase final de exaustao, nao havendo razao para serem 

explorados pelas populacoes locais. Essas areas ainda ocupam uma pequena superficie. 

contudo o fato de existirem, deve despertar uma preocupacao imediata das autoridades 

locais, uma vez que seu avanco pode significar o fim de muitos hectares de terra produtiva 

(Figura 4.32), e o que e pior, o agravamento dos problemas socioeconomics que afligem o 

municipio, que conjuntamente com os problemas climaticos elevam os riscos a desastres. 

Figura 4.32. Avanco da erosao do solo em areas planas pertencentes ao nivel de degradacao muito 

grave. S6°48 '36"W38°17 '38" 

O melhor caminho para se evitar a desertificacao e a prevencao por meio do 

uso racional dos recursos. nao permitindo que situacoes tao extremas se tornem cada vez 

mais comuns dentro da paisagem. O que tem sido diretamente relacionado as 

vulnerabilidades das familias, sobretudo a vulnerabilidade economica, conforme alerta o 

M M A , por meio do Piano Nacional de Combate a Desertificacao (Projeto BRA/93/036, 

1997). 
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Onde o nivel de degradacao esta baixo c muito baixo, as tonalidadcs mais 

escuras do cinza nas imagens, obscrvou-sc no campo uma maior riqueza em tcrmos dc 

diversidade de cspccics vcgetais, bem como exemplarcs mais dcscnvolvidos das mcsmas. 

Boa parte dessas areas deve estar em pousio ha varios anos, sendo exploradas com um 

pequeno rebanho dc forma extensiva c com pequcnas retiradas dc madeiras para 

construcao rural e combustivcl. Gcralmcnte sao areas dc scrra, onde o rclcvo acidentado 

impede o dcscnvolvimento dc certas atividades. 

O uso dc sensoriamcnto rcmoto permitiu uma avalia^ao rclativamcnte 

rapida do cstado dc conscrvacao dos solos e da cobertura vegetal, propiciando uma 

primeira imprcssao do que provavelmente scria encontrado no campo. Os trabalhos dc 

campo alem de confirmarem, auxiliaram nas interpretacoes c conclusocs finais sobre a 

degradacao ambiental observadas nas imagens de satelite, pcrmitiram cxtrapolayocs dc 

informa9oes para areas com caracteristicas fotointcrprctativas semelhantes. 

O armazenamento e o tratamento de informa^oes no SPRING consistiram 

numa atividadc bastante proveitosa, uma vez que esse SIG permite a obscrva9ao dc dados 

armazenados quase que instantancamcntc (Figura 4.33), alcm dc rcalizar os calculos dc 

area, cruzar informa9oes tematicas diferentes (Figura 4.34); possibilitar a confcc9ao de 

material cartografico de boa qualidade, possibilitando ainda a atualiza9ao das informa9oes, 

quando necessario. 
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Figura 4.33. Acesso ao banco de dados. Em destaque informacoes sobre o nivel de degradacao grave. 
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Figura 4.34. Superposi9ao dos limites de solos, sobre os niveis de degrada9ao. Usado para identifica9ao dos solos mais representativos dos 

niveis de degrada9ao. Linhas dos solos extraidas de Silva, 1999. 
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Os niveis de degradacao que compoe o espaco geografico estao distribuidos 

conforme apresentado na Figura 4.36: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

37% zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•  m ito gave •  gave •  moderado •  baixo •  rruto baixo 

"igura 4.36. Percentual de terras afetadas por cada nivel de degradacao. 

As principais caracteristicas fisicas dos niveis sao: 

1. Nivel de degradacao muito baixo 

V Vegetacao: Densidade muito alta, porte predominante arboreo e arbustivo. 

V Uso da terra: Vegetacao nativa e pecuaria extensiva em pequena escala. 

V Solos predominantes: Solos Litolicos. 

V Erosao: Nao observada. 

V Restos organicos na superficie: Muitos. 

V Densidade populacional: Baixa. 

V Lixo: Ausente. 

2. Nivel de degradacao baixo 

V Vegetacao: Densidade alta, porte arboreo e arbustivo. 

V Uso da terra: Vegetacao nativa e pecuaria extensiva em pequena escala. 

V Solos predominantes: Solos Litolicos. 

V Erosao: Baixa. 

V Restos organicos na superficie: Muitos. 

V Densidade populacional: Baixa. 

V Lixo: Ausente. 

3. Nivel de degradacao moderado 
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V Vegetacao: Densidade media, porte predominate arbustivo com cxcmplarcs 

arboreos. 

V Uso da terra: Vegetacao nativa, pecuaria extensiva, agricultura dc sequeiro e 

pequena irrigacao. 

V Solos predominantes: Solos Bruno Nao Calcico, Vcrtissolos, Podzolicos Vermclho 

Amarelo e Solos Litolicos. 

V Erosao: Modcrada. 

V Restos organicos na superficie: Poucos. 

V Densidade populacional: habitacoes cm aglomerados distantes uns dos oulros -

media. 

V Lixo: Ausente. 

Nivel de degradacao grave 

V Vegetacao: Rala, porte predominante arbustivo com poucos exemplares arboreos. 

V Uso da terra: Vegetacao nativa, pecuaria extensiva e semi-cxtensiva cm alta escala, 

agricultura dc sequeiro e irrigada em larga escala. 

V Solos predominantes: Solos Podzolicos Vermelho Amarelo, Vcrtissolos, Solonctz 

Solodizado e Aluviais. 

V Erosao: Alta. 

V Restos organicos na superficie: Poucos. 

V Densidade populacional: obscrvada uma maior frequencia dc habitacoes - alta. 

V Lixo: Prcsentc. 

Nivel de degradacao muito grave 

V Vegetacao: Muito rala a inexistente. 

V Uso da terra: Abandonada. 

V Solos predominantes: Solos Podzolico Vermclho Amarelo, Bruno Nao Calcico, 

Vcrtissolos, Solos Litolicos e Solonctz Solodizado. 

V Erosao: Muito alta. 

V Restos organicos na superficie: Ausente. 

V Densidade populacional: muito baixa 

V Lixo: Ausente. 
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4.4. MENSURANDO AS VULNERABILIDADES DAS FAMILIAS 

A identificacao dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "eslado da arte das vulnerabilidades" junto as familias 

rurais, tevc fundamental importancia no entendimcnto da formacao dos riscos a dcsaslrcs, 

uma vez que pela cquacao de Maskrey (1998), o risco e diretamentc proporcional a 

capacidade da sociedade suportar e se recuperar do impacto rcsultante da intcracao dc suas 

atividades e infra-estrutura, com um detcrminado fenomeno natural. Essas capacidades 

pudcram scr compreendidas por variaveis inseridas nos contcxtos social, economico, 

tecnologico e ambicnlal das populafocs, tais como: habitacao, renda, educacao, trabalho, 

uso do solo, etc. 

A dinamica de analises aqui desenvolvida foi adaptada dc Rocha (1997), 

que tomou por base a do Centro International dc Dcsenvolvimento de Aguas y Ticrras, 

localizado cm Merida, Venezuela. 

Em principio, o levantamento de informacoes primarias, junto as familias 

rurais, por meio de revisao dc literatura, visita previa c aplicacao dc questionarios, serviu 

para se conhecer a situacao social, economica, tecnologica c de adaptacao aszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA condi90cs do 

ambiente. Com isso, pode-se elaborar recomendacoes no sentido dc rcduzir os riscos a 

Desastres, e inferir que c primordial haver programas com objetivos dc elevar a qualidade 

dc vida das familias nas areas cstudadas. 

4.4.1 Elcmentos obscrvados 

Foram levantados e analisados os seguintes elcmentos, todos rclacionados 

ao nucleo familiar: 

A) Fator Vulnerabilidade Social 

• Variaveis: demografica; habitacao, consumo dc alimcntos, parlicipacao em 

organiza9oes associativistas; salubridadc rural. 

B) Fator Vulnerabilidade Economico 

• Variaveis: produ9ao vegetal; animais de trabalho; animais dc produ9ao; 

vert icaliza9ao de materia prima; com crcializa9ao, credito e rendimcnto. 

C) Fator Vulnerabilidade Tecnologico 

• Variaveis: uso de tccnologias; propricdade das maquinas e equipamentos. 
t^r"'^ — ~ "^ -^^ 

D) Fator Vulnerabilidade a Seca 

• Variaveis: recursos hidricos; produ9ao; mancjo da caatinga; explorafao dc especics 

nativas; armazenamento; redu9ao do rcbanho; obscrva9ao das prcvisocs de chuva; 
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ocupacao nas cstiagens; cduca9ao; administracao rural; historico das sccas; 

sugestoes; migracao. 

As variaveis foram divididas cm itcns, onde cada item esta composto de 

alternativas para preenchimcnto. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.4.2 Codigos c criterios de estratifica9ao 

A cada variavel foram atribuidos valores (codigos dc 1 a 2, 1 a 6, 1 a 8,ctc), 

variando dc acordo com o numcro dc itens a ela associados e crcsccnte com a piora da 

situa9ao, ou scja, o valor maior do codigo rcprcscntou a maior vulnerabilidade, c o valor 

menor do codigo rcprcscntou a mcnor vulnerabilidade. Cada item tcve scu valor maximo 

correspondente ao numero de alternativas dc preenchimento que ele possuia, c o minimo 

foi sempre igual a um. O valor de uma variavel qualquer corrcspondeu ao somatorio dos 

valores de seus itens. De forma que valor maximo de uma variavel qualquer corrcspondeu 

ao somatorio dos valores maximos de seus itens, bem como o valor minimo dc uma 

variavel qualquer corrcspondeu ao somatorio dos valores minimos dc seus itcns. Assim, se 

numa variavel qualquer cxistiram quatro itens, cada um com tres alternativas dc 

preenchimento, a menor vulnerabilidade correspondcu ao codigo 4 c a maior ao codigo 12. 

A soma dos codigos das variaveis formou o codigo do Fator dc 

Vulnerabilidade, sendo esse reprcsentado pcla letraA\ 

• Tabulacao dos dados 

Consistiu em agrupar os valores encontrados cm cada item das variaveis, e 

repetir aquelcs de maior frequencia. Os valores corrcspondentes aos itcns do qucstionario 

sao dados no ANEXO 3. 

4.4.3 Aprcscntacao dos rcsultados dc maior ocorrencia - valores minimos, maximos c 

totais 

Foram anotados os valores significativos encontrados (de maior frequencia) 

por area do municlpio, e analisados cntrc os valores minimos e maximos de cada Fator 

Vulnerabilidade. 

a) Total do Fator Vulnerabilidade Social codigos do item 1.1 ate 5.11 
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b) Total do Fator Vulnerabilidade Economica 5.12 ate 10.6 

c) Total do Fator Vulnerabilidade Tecnologica 11.1 ate 12.2 

d) Total do Fator Vulnerabilidade a Seca 13.1 ate 25.2 

O Quadro 4.1 mostra os valores dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA x encontrado na Area I , o mesmo foi 

feito para as demais areas, nao sendo aqui aprcsentados cm Quadro dctalhado dcvido ao 

grande espaco neccssario. 

Quadro 4.1. Excmplo da aprcscntacao dos valores de "x". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabulacao dos Resultados 

Fator Vulnerabilidade Social 

Item zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 3 Z 

1.3 

1.4 

1.4pr 

J L 5 _ 

1.6 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

2.7 

_ 2 - 8 J zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
_2j9_ 

2.10 

_2J_1_ 

2.12 

2.13 

_2.J.4_ 
3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

_3^5_ 

3.6 

3.7 

3.8 

_3.9_ 

3.10 

3.11 

3.12 

Encontrado 

Valores significativos "x' 

minimo 

x~ 

3 

1 

maximo 
7 

3 

^6 

"8 

8 

4 

_6 

j4 

3 

2 

3 

3 

6 

3 

2 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

^8 

8 

8 

8 

8 

"8 

8 

8 

8 

8 

'8 

8 
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continuacao 
3.13 7 1 8 
3.14 8 1 8 
3.15 8 1 8 
3.16 3 1 8 
3.17 5 1 8 
4.1 1 1 2 
5.1 1 1 4 
5.2 1 1 4 
5.3 4 1 4 
5.4 1 1 4 
5.5 1 1 4 
5.6 1 1 4 
5.7 1 1 4 
5.8 1 1 2 
5.9 1 1 4 

5.10 1 1 4 
5.11 1 1 2 

Total encontrado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA139 50 2601 

Fator Vulnerabilidade Economica 

Item 
Valores significativos "x" 

Item 
Encontrado minimo Maximo 

6.1 2 1 3 
6.7 2 1 3 

6.8 3 1 3 

7.1 2 1 2 

7.2 2 1 2 
7.3 2 1 2 
7.4 2 1 2 

8.1 2 1 2 

8.2 2 1 2 

8.3 2 1 2 

8.4 2 1 2 

8.5 2 1 2 

8.6 2 1 2 

8.7 2 1 2 

8.8 2 1 2 

9.1 2 1 2 

10.1 5 1 6 

10.2 6 1 6 

10.3 6 1 6 

10.4 5 1 5 

10.5 4 1 4 

10.6 1 1 2 

10.7 4 1 4 

Total Encontrado 64 23 68 
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continuacao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fator Vulnerabilidade lecnologica 

Item 
Valores significativos 

Item 
Encontrado minimo maximo 

11.1 1 1 2 
11.2 2 1 4 
11.3 2 1 4 
11.4 2 1 41 

11.5 3 1 3 
11.6 2 1 2 
11.7 2 1 2 
11.8 2 1 2 
11.9 1 1 3 

11.10 3 1 3 
11.11 3 1 4 
11.12 2 1 2 
12.1 3 1 4 
12.2 2 1 2 

Total Encontrado 30 14 41 

Fator Vulnerabilidade a Seca 

Item 
Valores significativos "x" 

Item 
Encontrado minimo maximo 

13.1 6 1 6 

13.2 2 1 2 

13.3 2 1 2 

13.4 3 1 4 

13.5 1 1 2 

13.6 2 1 2 

13.7 2 1 2 

13.8 1 1 2 

13.9 2 1 2 

13.10 1 1 4 

13.11 1 1 3 

13.12 2 1 2 

13.13 2 1 5 

14.1 2 1 2 

14.2 3 1 3 

14.3 3 1 3 

14.4 3 1 3 

15.1 3 1 3 

16.1 3 1 3 

17.1 3 1 3 

17.2 3 1 3 

18.1 3 1 3 

19.1 3 1 3 
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Continuacao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

20.1 1 1 4 

21.1 1 1 2
1 

21.2 2 i 2 

22.1 3 1 3 

22.2 2 1 2 

22.3 1 1 3 

23.1 3 1 4 

24.1 1 1 2 

25.1 1 1 3 

25.2 1 1 2 

Total Encontrado 72 33 94 

Obscrvou-se que os valores dc JCenc0ntrado nao diferem muilo quanto aos 

Fatores Vulnerabilidade Economica, Social e a Seca, evidenciando um cstado semelhante 

das condicoes observadas cm todas as areas. No Fator Social obscrva-se uma amplitude 

maior entre os valores encontrados, caracterizando uma difcrenca nas condicoes sociais, 

onde a area que apresentou o menor valor foi a Area I , correspondence aos nucleos 

habitacionais do Perimetro Irrigado de Sao Gon9alo (Tabela 4.2). 

Tabcla 4.2. Valores dc Xgncontrado nas areas amostradas. 

Fatores Vulnerabilidade Area I Area II Area II I Area IV 

Social 139 153 175 168 

Economica 64 63 58 59 

Tccnologica 30 33 33 35 

A Scca 72 73 76 74 

Esses valores foram aplicados as cqua95cs encontradas, definindo as 

Unidadcs Crfticas de Vulnerabilidade (UCV's) das Familias para cada fator estudado. A 

UCV corrcsponde a um detcrminado cspaco gcografico, onde seja possivel rcalizar os 

calculos das retas de vulnerabilidade refercntcs aos fatores cstudados. 

• Rcla9ao das unidadcs criticas dc vulncrabilidadcs - UCV's (a, b, c, d) 

Essa rcla9ao, bascada no funcionamcnto sistcmico da comunidadc, onde os 

diversos fatores interagem entre si, contribuindo dc mancira interdcpcndcntc para 

forma9ao dc caractcristicas da comunidadc, cvidenciou, numa analisc qualitativa e 

quantitativa, a Vulnerabilidade Global das familias rurais a ocorrencia de desastre. Ou seja, 

a Vulnerabilidade Global corrcsponde ao valor da vulnerabilidade formado pcla analisc 

conjunta dc todos os fatores dc vulnerabilidade. 

Total da Vulnerabilidade Global codigos dc 1.1 ate 25.2 
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Os valores no Quadro 4.2 sao rcferidos a Area I , cxcmplificando o que foi 

feito para as dcmais areas. Os valores encontrados nas Areas I , I I , I I I e IV encontram-sc na 

Tabcla4.3. 

Quadro 4.2. Exemplo da apresentacao dos valores dc x para construcao da Vulnerabilidade 

Global. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Vulnerabilidade Global zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Item 
Valores significativos "x" 

Item 
Encontrado minimo Maximo 

Total Encontrado 305 120 463 

Tabela 4.3. Valores de xcnCo„ l racio para Vulnerabilidade Global nas areas amostradns. 

Area I Area II Area I I I Area IV 

Vulnerabilidade Global 305 322 342 336 

Esses valores foram aplicados a equacao encontrada, definindo as Unidadcs 

Criticas de Vulnerabilidade Global das Familias. 

4.4.4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Magnitude - calculo das vulncrabilidadcs 

Os valores possiveis de ser encontrados nas retas de vulnerabilidade variam 

de zero (vulnerabilidade nula) ate 100 (vulnerabilidade maxima) c foram divididos em 

quatro faixas, conformc Tabela 4.4: 

Tabela 4.4. Divisao das classes de vulnerabilidade. 

Classes dc Vulnerabilidade 

Baixa Moderada Alta Muito Alta 

0-15 16-30 31-45 Maior do que 45 

A Classc Baixa corrcsponde ao nivel dc vulnerabilidade descjavel, onde as 

familias provavclmente possucm uma maior capacidade de suportc e supcracao quando da 

ocorrencia de desastre. Contudo, essa classe nao foi observada em nenhuma area. 

A Classe Moderada scria um estado intermediario entre as Classes Baixa e 

Alta, onde as familias apesar de sercm negativamente afetadas pclo desastre, tcriam uma 

capacidade de suportar os prejuizos superiores as enquadradas na Classc Alta. Tambcm 

nao foi observada a existencia dessa classc. 

As Classes Alta e Muito Alta caractcrizam os cstados de vulnerabilidade 

mais indesejaveis, onde as familias possucm uma menor capacidadc dc suportc e supcracao 
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quando da ocorrencia de desastre. A diferenca entre ambas e que a vulnerabilidade das 

familias, cujos pcrfis se cnquadram na Classc JVluito Alta dc vulnerabilidade, nao csla 

rcstrita apenas a ocorrencia de desastre, mas se constilui num cstado permanente dc 

debilidadc socioeconomica, agravada quando ocorrc o desastre. 

Essas duas classes prcvalcccm entre as familias na area de cstudo, 

concretizando a carencia de seus habitantcs c a necessidade dc cstudos c investimentos que zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

sejam capazes de reverter cssa situacao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Calculos das rctas dc vulnerabilidade 

A equacao da reta abaixo define as vulncrabilidadcs: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V - ax + b 
Onde: 

V = vulnerabilidade variando de zero (nula) ate 100 (maxima); 

a c b = constantcs para cada Fator; 

X - valor significativo encontrado. 

a) Fator Vulnerabilidade Social zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

xmlnmo = 50 xmUm = 260 

Se V = 0 (50a + /> = 0) (-1) 

Se ^ = 100 260a + b = 100 

Entao: 

210a = 100 -> a = 0,4762 50x0,4762 +b = 0->b = -23,8095 

F w = 0 , 4 7 6 2 ( x e — J - 2 3 , 8 0 9 5 

Substituindo os valores de xcncontrado, conforme a Tabela 4.2, foram obtidos 

valores dc V S O C ia i iguais a 42, 49, 60 e 56. Corrcspondcndo respcctivamente as Areas I , I I , 

I I I e IV (Figuras 4.37, 4.38, 4.39, 4.40). 
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b) Fator Vulnerabilidade Economica zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

x = 23 x — 68 
' minimo maximo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Se V = 0 (23a+ 6 = 0) (-1) 

Se F = 100 68a + 6 = 100 

Entcio: 

45a = 100 -> a = 2,2222 23 x 2,2222 + 6 = 0 -> /; = -51,1111 

'Economica ~ 2,2222(j['enconlradc,)>
-'51,1 1 1 1 

Substituindo os valores dc x c n c o „ i n u i 0 , conforme a Tabela 4.2, foram obtidos 

valores de U C V t x o n o m i c a iguais a 91, 89, 78 c 80. Corrcspondcndo respcctivamente as Areas 

I , I I , I I I e IV (Figuras 4.41, 4.42, 4.43, 4.44). 

c) Fator Vulnerabilidade Tccnologica 

x =14 x =41 
minimo maximo 

Se F = 0 (14a+ 6 = 0) (-1) 

Se F = 100 41a + 6 = 100 

Enlao: 

21a = 100 -> a = 3,7037 14 x 3,7037 + 6 = 0->6 = -51,8519 

VTecnoldgica = 3,7037(x_,„ r a„ o) - 51,8519 

Substituindo os valores de x c n C ontrado, conforme a Tabela 4.2, foram obtidos 

valores de UCVTccnoi6gica iguais a 59, 70, 70 c 78. Corrcspondcndo respcctivamente as 

Areas I , I I , I I I e IV (Figuras 4.45, 4.46, 4.47, 4.48). 

d) Fator Vulnerabilidade a Scca 

x =33 x - 94 
^minimo "maximo 

Se F = 0 (33a+ 6 = 0) (-1) 

Se V = \00 94a + 6 = 100 

Entcio: 

33a = 100 -> a = 1,6393 33 x 1,6393 + b = 0 -> b = -54,0984 

VAdapl^0 = l , 6393 (x c , _ ( / J - 54,0984 
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Substituindo os valores de x c l l C ( ) l l l r ad 0 , conforme a Tabela 4.2, foram obtidos 

valores de UCVzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS Cca iguais a 64, 66, 70 c 67. Correspondendo respcctivamente as Areas I , I I , 

I I I e IV (Figuras 4.49, 4.50, 4.51, 4.52). 

e) Relacao das unidadcs criticas dc vulncrabilidadcs - U C V ' s (a, b, c, d) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

^minimo ^ *^ maxima 463 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Se V = 0 (120a + b = 0) (-1) 

Se V = 100 463a+ 6 = 100 

Entao: 

120 a = 100 -> a = 0,2915 120 x 0,2915 + b = 0 -> b = - 3 4 ,9854 

F c / o 6 , , / = 0 , 2 9 1 5 ( x „ m / o ) - 3 4 , 9 8 5 4 

Substituindo os valores de Xcconirado, conforme a Tabela 4.3, foram obtidos 

valores de UCVciobai iguais a 54, 59, 65 c 63. Corrcspondcndo respcctivamente as Areas I , 

II , III e IV (Figuras 4.53, 4.54, 4.55, 4.56). 
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Figura 4.37. Reta do Fator Vulnerabilidade Social da Area I . 

«/-, to >c c- — r-J TT v*. r- oc © •— M 

— — — — — — r-i rJ r j rs CJ 

Valorer de "x" encontrado 

Figura 4.39. Reta do Fator Vulnerabilidade Social da Area 111. 
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Figura 4.38. Reta do Fator Vulnerabilidade Social da Area I I . 
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Figura 4.40. Reta do Fator Vulnerabilidade Social da Area IV. 
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". . . 
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Valor de "x" encontrado 

Ficmra 4.41. Reta do Fator Vnlnerahilidade F.conomica da Area T. 
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Figura 4.4.3. Reta do hator Vulnerabilidade Economica da AreaUT 
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Fisura 4.42. Reta do Fator Vulnerabilidade Economica da Area I I . 
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Figura 4.44. Reta do Fator vulnerabilidade Economica da Area 1VT 
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Valor de "x" encontrado 

Figura 4 . 4 5 . Keta do hator Vulnerabilidade lecnologica da Area 1. 

Valor de "x" encontrado 

Figura 4".4/. Keta de~A ulnerabilidade 1 ecnologica da Area 111. 
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Figura 4.49. Reta do Fator Vulnerabilidade a Seca da Area 
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F laura 4.52. Reta do Fator Vulnerabilidade a Seca da Area IV. 
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Figura 4.53. Reta da Vulnerabilidade Global da Area I . 
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Figura 4.55. Reta da Vulnerabilidade Global da Area I I I . 
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Figura 4.54. Reta da Vulnerabilidade Global da Area I I . 
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Fiaura 4.56. Reta da Vulnerabilidade Global da Area IV. 
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Nesses calculos foram obtidas Unidadcs Cn'ticas dc Vulnerabilidade Global 

incluidas na Classe Muito Alta de vulnerabilidade para todas as areas estudadas, dando 

maior sustcntacao as analises e inferencias feitas nesse trabalho. As abstracocs fcitas 

perante o "cenario historico/atual" vislumbrado, foram rcforcadas pelos rcsultados 

matematicos. Assim, baseando-se nos valores das Unidadcs Cn'ticas de Vulnerabilidade 

encontrados, pode-sc aceitar como vcrdadeira a hipotese de que a socicdade possui em suas 

estruturas cognitivas os elcmentos que a prcdispoe a um risco muito alto dc impactos 

negativos, mesmo na ocorrencia de pcquenas amca^as, como os pcqucnos pen'odos dc 

cstiagens. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.5 CONSIDERACOES II 

A existencia de situacocs extrcmas dc degrada^ao do ambicnte pode ser 

compreendida, quando se estudou o comportamento socioeconomic, como uma 

caracteristica intrinseca dos sistemas de produ9ao vivido pela socicdade do semi-arido, 

desde sua coloniza9ao que ocasionou a ado9ao dc tecnicas improprias c a explora9ao 

desenfreada dos rccursos naturais. Mais rccentcmentc ocorrcu a desarticula9ao c a 

deteriora9ao da economia rural tradicional do municipio de Sousa, scm que uma altcrnativa 

viavel de desenvolvimento tenha tornado lugar, fazendo com que a maioria das 

comunidades agricolas se encontrem hoje mcrgulhadas em dificuldades economicas c 

problemas ambientais. 

E mais coercntc obscrvar que os problemas dc dcgrada9ao ambicntal sao 

decorrcntes mais de ordem politica, economica c social, do que dc ordem ccologica, 

cmbora esta possa ter maior ou menor vulnerabilidade a uma determinada amea9a. Assim, 

os empreendimentos economicos devcm esta harmonizados com a socicdade e com o 

ambiente fisico dos locais onde estao ou scrao inseridos. Sao nccessarias a cria9ao c 

ado9ao de politicas capazes de propiciar uma rela9ao mais cquilibrada entre as familias 

rurais e o ambicnte semi-arido, sob pena da impossibilidadc, em curto e medio prazo, dc 

sua permanencia no campo, pois quanto mais degradado cstiver o meio ambicnte, maiorcs 

serao as vulnerabilidadcs da socicdade e maiorcs os riscos a desastrcs. 

Mantcndo-se as vulnerabilidadcs identificadas nas familias c as atuais 

concep9oes de explora9ao agropecuaria, ambas propiciando a degrada9ao dos recursos 

naturais, onde o uso inadequado dos solos, da agua c das tecnologias tern propiciado a 

perda da capacidadc produtiva de areas agricolas, bem como a fragiliza9ao das unidadcs 
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produtivas, nao seria alarmante afirmar que a sustenta9ao do meio rural pode, em pouco 

tempo, constituir-se num emprcendimento bastantc oneroso e demorado, ou quifa, 

impossivel de se realizar. 
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"Convivencia e Agua e Terra 

Gestao, Tecnologia 

Credito, Assistencia e Mercado 

Telefone e Energia, 

Agroindustria, Estrada e Paz 

Recursos e Bens Sociais 

Justica e CIDADANIA"! zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Crispiniano Neto) 

CONSIDERA^OES FINAIS 
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5.1 CONCLUSOES 

1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Em 2% da area ocorrc o nivcl de degradacao Muito Grave, onde o proccsso 

de desertificaeao esta nitidamente chegando a sua rase final, scndo essas areas 

denominadas de nucleos de desertificaeao; 

2. 39% do municipio estao sobrc domfnio do nivcl de degradacao Grave, c 37% 

Moderado, havendo possibilidade de progredir para as classes mais graves, caso a 

exploracao continue sendo rcalizada de forma inadequada; 

3. Os nivcis dc degradacao Baixo c Muito Baixo correspondem a 18% c 4% 

respcctivamente da area do municipio, e cstao localizadas principalmente nas areas dc 

serra, onde as atividades antropicas sao mais dificultadas devido ao accsso; 

4. A UCVciobai das familias esta na classe Muito Alta, indieando risco alto c 

permanente de ocorrencia de desastrcs e conflitos; 

5. Os estudos dos ccnarios historico c atual tivcram importante relcvaneia na 

compreensao da constru9ao social dos riscos a desastres no municipio; 

6. O uso de geoproccssamcnto no estudo dessa tcmatica mostrou-sc bastantc 

satisfatbrio, pcrmitindo a construfao dc um banco dc dados, cujo accsso c a atualizacao das 

informa9oes sao facilitadas. 

5.2 SUGESTOES 

1. Pclo exposto, evitar a degrada9ao dos recursos naturais, bem como rccupera-los, e de 

fundamental importancia para o dcscnvolvimcnto sustcntado com diminuicao dos 

riscos, sendo que o cstado de conserva9ao em que esses se encontram na regiao semi-

arida esta diretamcnte rclacionado as atividades humanas, sobretudo no que diz. 

respeito a cxplora9ao agricola. 

2. Na conscrva9ao dos recursos naturais, de nada adiantara o progrcsso tccnico e/ou 

economico desvinculado do sctor social, a nao scr que o intuito seja o de evitar que a 

socicdade se tornc sujeito de seu proprio dcscnvolvimcnto, permanecendo a mcrce do 

colonialismo tccnico-cientiilco e economico. 

3. A elabora9ao de mcdidas capazes de contribuir com a mclhoria das condi9oes de vida 

das familias agricolas c o conscqiicntc convivio mais harmonico dessas com o semi-

arido, bem como a redu9ao da degrada9ao c dos riscos aos desastres, deve passar 

obrigatoriamcntc por estudos intcrdisciplinarcs, devendo scr negado o isolacionismo 
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cm qualquer aspecto, para que se caminhc rumo ao tao almejado dcscnvolvimcnto 

sustentado. 

4. Investimentos nos diversos niveis de educacao ofcrtados a socicdade, c no zoneamento 

agroecologico c economico do municipio, bem como em toda cadeia produtiva, desde o 

antes ate o depois da porteira, podem marcar o inicio dc uma nova ctapa da const rucao 

social dos riscos a desastres no semi-arido brasileiro. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5. A irriga9ao c outras alternativas dc cxploracao que apresenlem viabilidade no semi-

arido, devem scr conduzidas de maneira adequada, tentando-sc evilar que a ma 

ut iliza9ao das mesmas transforme-as cm atividades degradantcs do mcio-ambicntc. 

6. Estudos mais detalhados sobre a dcgrada9ao ambicntal e o avan90 da desert iiica9ao no 

municipio devem ser feitos, bem como sobre alternativas economicas sustentavcis para 

permanencias do homem/mulher nas rcgioes scmi-aridas do Nordestc brasileiro. 
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A N E X O I 

Questionario aplicado aos(as) produtorcs(as) ruraiszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA do Municipio 

de Sousa — Paraiba 

Dados dc Idcntilicacuo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Numcro do questionario: 

Nome da propricdade: 

Localidadc: 

Nome do(a) produtor(a): 

Condicao cm relacao a propricdade: proprietario(a) arrcndalario(a) parcciro(a)_ outra 

A. Fator Vulnerabilidade Social zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a) Variavel Demogrdfica 

1.1. Numcro total dc pessoas na familia sexo masculino sexo feminino _ 

1.2. Numcro total de pessoas economicamcnte ativas na familia: sexo masculino sexo feminino 

1.3. Fa ixaet i r ia0-7_8-14_ 15-18 19-25 26-35_ 36-45_ 46-45__ >65 

1.4. Escolaridadc ate a 4 serie ate a Sscric ensino medio incomplcto 

ensino medio completo analfabeto Superior incomplcto Superior comnlcto 

1.6. Escolaridadc do produtor 

1.5. Residencia do produtor casa rural cidade distrito capital 

1.6. Area da propricdade 

1.7. Numcro dc familias/pessoas na propriedade 

1.8. Mortalidadc 

numcro idades sexo causas anos 

numcro idades sexo causas anos 

b) Variavel Habitagao 

2.1. Tipo de habitacao: taipa cm mau estado bom estado alvenaria em mau estado bom estado 

2.2. Fogao: lenha/carvao lenha/carvao + gas gas eletrica 

2.3. Agua consumida: potavel(filtro, poco tubular ou encanada) nao polavel 

2.4. Esgotos: rede de esgotos fossa eliminacao livre 

2.5. Eliminacao de lixo: coleta cntctra ou queima livre 

2.6. Eliminacao dc embalagcns dc agrotoxicos: comcrcializacao com as proprias firmas 

devolucao aos rcvendedorcs reutilizacao para o mesmo fim colocada em fossa especial 

qucimada reaproveitada para outros fins ou dcixada cm qualquer lugar 

2.7. Tipo dc piso: chao batido tijolo cimento ccramica 

2.8. Tipo de teto: palha tclha ccramica outro 

2.9. Energia: nao tern eletrica monofasica eletrica trifasica solar 

2.10. Geladeira: nao tern tern 

2.11. Televisao: nao tern tern 

2.12. Video cassete: nao tern tern 

2.13. Radio: nao tern tern 

2.14. Pcriodicos: nao tern tern Qual (is) , 

c) Variavel Consumo de Alimentos 

3.1. Consumo dclcitc em dias da scmana 

3.2. Consumo de carne bovina cm dias da scmana 

3.3. Consumo de carne caprina/ovina cm dias da scmana 

3.4. Consumo dc carne de porco cm dias da scmana 

3.5. Consumo de legumes cm dias da scmana 

3.6. Consumo de verduras cm dias da semana 

3.7. Consumo de frutas cm dias da scmana 



3.8. Consumo de batata-doce cm dias da scmana 

3.9. Consumo dc ovos em dias da scmana 

3.10. Consumo de cafe cm dias da scmana 

3.11 Consumo de massas em dias da scmana 

3.12. Consumo de fcijao em dias da semana 

3.13. Consumo de aves(guine, galinha, peru, pato) em dias da semana 

3.14. Consumo de peixc em dias da semana 

3.15 Consumo de ca9a cm dias da scmana 

3.16. Consumo de dcrivados do milho (cuscuz, angu, polenta, mucunza) em dias da semana 

3.17. Consumo de farinha de mandioca em dias da scmana zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

d) Variavel Participacao em Organizacao 

4.1. Pertcnce sim nao qual 

e) Variavel Salubridade Rural 

5.1. Infcstacao dc nematoides: incxistcntc baixa media alta 

5.2. Infcstacao dc cupins: incxistcnte baixa media alta 

5.3. Infcstacao dc formigas: incxistcnte baixa media alta 

5.4. Infcstacao de doencas vegetais: incxistcnte baixa media alta _qual (is) 

5.5. Infcstacao dc vcrmcs/carrapato nos animais: incxistcnte baixa media alta 

5.6. Infestacao de mosca do chifre: inexistente baixa media alta 

5.7. Infestacao dc doencas nos animais: incxistcntc baixa media alta qual (is) 

5.8. Surtos dc Febre Aftosa: sim nao 

5.9. Infcstacao dc doencas nas pessoas: inexistente baixa media alta qual (is) 

5.10. Infestacao dc piolhos/fungos nas pessoas: inexistente baixa media alta qual (is) 

5.11. Combate as pragas domesticas: sim nao qual (is) _ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

B. Fator Vulnerabilidade Economico 

a) Variavel Produqao Vegetal 

6.1. Cultivo producao area produtividadc 

6.2. Cultivo producao area produtividadc 

6.3. Cultivo producao area produtividadc 

6.4. Cultivo producao area produtividadc 

6.7. Area dc pastcjo: nao tern abandonada conscrvada 

6.8. Florestamento/mata nativa: nao tern <25% da area 25% da area 

B) Variavel Animais De Trabalho 

7.1. Bois: tern nao tern 

7.2. Cavalos: tern nao tern 

7.3. Muarcs: tern nao tern 

7.4. Jumcntos: tern nao tern 

C) Variavel Animais Dc Producao 

8.1 Garrotes: tern nao tern 

8.2 Vacas: tern nao tern 

8.3 Avcs: tern nao tern 

8.4 Bodes / carneiros: tern nao tern 

8.5 Ovclhas: tern nao tern _ 
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8.6 Cabras: tern nao tern 

8.7 Porcos: tcm nao tern 

8.8 Peixcs: tcm nao tern zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D) Variavel Verticalizacao 

9.1 Materia prima processada/mclhorada na propricdade: sim qual fontc 

9.2 Materia prima processada/mclhorada na propricdade: sim qual fontc 

9.3 Materia prima processada/mclhorada na propricdade: sim qual fontc 

J) Variavel Comercializacdo, Credito e Rendintento 

10.1 Venda da producao agricola: nao faz atravessador varejista coopcrativa agroindustria 

consumidor 
10.2 Vcnda da producao pecuaria: nao faz atravessador varejista coopcrativa agroindustria 

consumidor 

10.3 Vcnda da producao vcrticalizada: nao faz atravessador varejista coopcrativa agroindustria 

consumidor 

10.4 Fonte principal dc credito: nao tcm agiota banco particular coopcrativa banco oficial_ 

10.5 Renda bruta aproximada da propricdade por ano(RS): 

10.6 Outras rendas(R$): Qual 

10.7 Renda total(RS): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C . Fator Vulnerabilidade Tecnologico 

a) Variavel Tecnologia 

11.1 Area da propriedadc (ha): <50 (aproveitamento dc ate 50%) <50 (aprovcitamento >50%) 

51-100 (aprovcitamento dc ate 50%) 51-100 (aprovcitamento >50%) 

101-200 (aproveitamento dc ate 50%) _ 101-200(aprovcitamento >50%)_ 

11.2 Tipo dc posse: proprictario arrendatario mcciro ocupantc 

11.3 Uso de I3iocidas(vcneno casciro): regular ocasional nao usa controlc biologico 

11.4 Uso de adubacao/calagem: regular ocasional nao usa adubacao organica 

11.5 Tracao das ferramcntas: maquina manual animal 

11.6 Uso do solo: segue o declivc cm nivcl 

11.7 Praticas de conscrvacao: nao usa usa quais 

11.8 Conflitos ambicntais: sim quais nao 

11.9 Irrigacao: regular ocasional nao usa 

11.10 Assistencia tccnica: regular ocasional nao tcm quern . 

11.11 Capacitacao para cxploracao: instiluivocs govcrnamcntais e/ou ONG lecnicos particulars 

sozinho nao faz quais 

11.12 Sabe executar obras de contencao: sim quais nao 

b) Variavel Mdquinas e Verticalizagdo 

12.1 Possui maquinas agricolas c/ou implementos: nenhum alguns_ principals todos 

12.2 Possui cquipamentos adequados para transformacao de materia prima: sim nao 



D. Fator Vulnerabilidade as Condieoes Ambicntais zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a) Variavel Recursos Hidricos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

13.1 Armazenamento dc agua: nao faz caixa d'agua cisternas barrciros acudes (2 anos scm 

sccar) 

afudes (+ de 2 anos sem sccar) outraszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA op9oes de 

armazenamento 

13.2 Agua armazenada seca nas pcqucnas estiagens: sim nao 

13.3 Capta9ao dc agua das cbuvas(tclhado): nao faz faz 

13.4 Fontc dc agua: nao possui cacimba P090 amazonas P090 tubular outras 

13.5 Fonte de agua seca nas pcqucnas estiagens: sim nao 

13.6 Pcriodicidade da ofcrta hidrica dos rcscrvalorios e fontcs: tcmporaria permancntc_ 

13.7 Agua das fontcs pcrmitc abastccimcnto humano todo o ano: sim nao 

13.8 Agua das fontcs pcrmite abastecimento animal lodo o ano: sim nao 

13.9 Agua das fontcs permite ir r iga9ao todo o ano: sim nao 

13.10 Forma de abastccimcnto domiciliar: lata animais carros pipas encanada 

13.11 Racionamento: nao faz faz durante as estiagens faz permancntcmcnte 

13.12 Aproveitamento das aguas residuais: nao sim como 

13.13 Observa9ao de alguma fonte/barragem que nao secava c passou a secar: sini nao qual 

b) Variavel Producao 

14.1 O rien t a9ao tccnica para as sccas: nao tcm tcm 

14.2 Pccuaria: nao cxplora cxplora ra9as nao adaptadas cxplora ra9as adaptadas 

14.3 Agricultura de scquciro: nao faz faz scmpre faz com chuvas sulicicntes 

14.4 Cultivo de vazantes: nao faz faz ocasionalmcnte faz scmpre Espccics 

14.5 Ir r iga9ao: nao faz faz ocasionalmcnte faz scmpre Espccics 

Metodo 

c) Variavel Manejo da Caatinga 

15.1 nao faz faz ocasionalmcnte faz scmpre Como 

d) Variavel cxploracao dc espccics nativas 

16.1 faz sem replantio nao faz faz com rcplantio Espccies/Finalidadcs 

c) Variavel Armazenamento 

17.1 Alim en t a9ao humana: nao faz faz (estoquc para um ano) faz (mais de um ano) 

Form a 
17.2 Armazenamento da alim en t a9ao animal: nao faz faz (estoquc para um ano) faz (mais de uui ano) 

Form a 

d) Variavel Redugdo do Rebanho 

18.1 nao faz faz antes das estiagens faz durante as estiagens 

Criterios de descarte . 

e) Variavel Observagdo das Previsdes De Chuvas 

19.1 nao faz faz pela experiencia faz por in st it u i9oes 
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f) Variavel Ocupacao nas Estiagens 

20.1 abandona a terra frcnlcs de emcrgencia prcsta scrvicos a outros produtores 

sezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mantem da atividadc 

g) Variavel Educacdo 

21.1 Disciplinas contextuais no ensino basico: nao possui 

Qual (is) 

21.2 Disciplinas contextuais no ensino medio: nao possui 

Qual (is) 

h) Variavel Administracao Rural 

22.1 Plancjamento da producao: nao faz faz cmpiricamente acompanhamcnto tccnico 

22.2 Ofcrta continua dos produtos: nao sim por que 

22.3 Comercializacao: nao comcrcializa comcrcializa o execdente produz para comcrciali;.acno 

i) Historico das Secas 

23.1 Sccas acontecidas: ano duracao (meses) 

Pcrdas c impactos(comentarios e quantificacocs) 

23.2 Secas acontecidas: ano duracao (mcscs) 

Pcrdas c impactos(comentarios c quantificacocs) 

23.3 Secas acontecidas: ano duracao (meses) 

Perdas e impactos(comcntarios c quantificacocs) 

24.1 Sugcstoes para a problematiea "seca" 

j) Migracao 

25.1 A familia reside a quantos anos? 

25.2 Quantas pessoas da familia dcixaram a propricdade nos ullimos anos? 

a dois anos a quatro anos a scis anos a oito anos a dez anos ou mais 

25.3 Quantas pessoas da familia rcgressaram e se fixaram? 

25.4 Quantas familias rcgressaram e sc fixaram na: propria propricdade cm outra propricdade — 

25.5 Destino dos que sairam: zona urbana do municipio outras localidades na Paraiba outros Eslados 

Data da cntrcvista: 

Entrevistador: 

ate a 4- scrie da 5'' a 8° scrie em todas 

possui em uma scrie mais dc uma scric_ 
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Universidade 

F e d e r a l da 

Paraiba zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

MIA W fVIFS'?* 

Intermediate 

Technology 

Development 

Group 

Red de Estudios 

S o c i a l e s en 

Prevencion de 

De s a s t r e s en 

America L a t i n a 

I n t e r a m e r i c a n 

I n s t i t u t e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A S S O CI A g A O T E C N I C O - C I E M T I F I C A 
E R N E S T O L U I Z D E O L I V E I R A J U N I O R -  A T E C E L zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Apoio a Pesquisa e Extensao na Universidade Federal da Paraiba 

P r o j e t o : Gestao de R i s c o s de D e s a s t r e s ENOS na Am e r i c a L a t i n a : Uma 

Pr o p o s t a p a r a a C o n s o l i d a c a o de uma Rede R e g i o n a l de P e s q u i s a 

Comparativa, Informacao e C a p a c i t a c a o desde uma P e r s p e c t i v a S o c i a l 

Convenio UFPB-ATECEL/ITDG-LARED/IAI 

C e r t i f icamos, quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA L,eiUl(lVlfirici RllfhlO p a r t i c i p o u do Treinamento 

em DlAGNOSTICO : AMBIENTAL E SOCIOECONOMICO DOS PRODUTORES 

RURAIS DO MUNICIPIO DE Sous A / ESTADO DA PARAIBA r e a i i z a d o no 

Posto de A s s i s t e n c i a Medica da S e c r e t a r i a da Saude do M u n i c i p i o 

de Sousa 

horas/au! 

i , no d i a ^03 ..de .agosto de 2001, perfazendo o t o t a l de 8 

t l a . $ j * -ix®ntzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 9 i ' " & 

Campina Grande,15 de ag o s t o de 2001 

Prof°'Dr. Marx P r e s t e s B a r b o s a 

Coordenador B r a s i l e i r o 

do P r o j e t o 

P r o f 'Dr. Joao B a t i s t a Q u e i r o z C a r v a l h o 

D i r e t o r P r e s i d e n t e da ATECEL 



D zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI A G N O S T I C O A M B I E N T A L E S O C I O - E C O N O M I C O DOS P R O D U T O R E S R U R A I S DO 

M U N I C I P I O D E SOUSA, E S T A D O DA P A R A I B A 

PROGRAMA 

• O Projeto "Gestao de Riscos de Desastre E N O S na America Latina: Uma Proposta 

para a Consolidagao de uma Rede Regional de Pesquisa Comparativa, Informagao e 

Capacitagao desde uma Perspectiva Social" - CONVENIO UFPB-ATECEL/ITDG-LARED/IAI zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Tutor: Engenheiro Agronomo Alexandre Eduardo Araujo (BSc) 

£3 Apresentacao dos objetivos do trabalho. La RED. Aspectos sociais e geo-economicos-ambientais da regiao do Alto 

Sertao Paraibano. 0 desastre seca: causas e efeitos. O evento ENOS: causas e os riscos a desastre. 

• D IAGNOSTICO AMBIENTAL E S O C I O - E C O N O M I C O - Questionario 

• Tutor: Engenheiro Agronomo Alexandre Eduardo Araujo (BSc) 

£2 Estudo do questionario. Fatores a pesquisar: Social, Economico, Tecnologico, Vulnerabilidade as Secas e Migracao. 

Aplicacao no Municipio de Sousa. 

• Consideragdes finals 

• Tutor: Engenheiro Agronomo Alexandre Eduardo Araujo (BSc) 

£2 Discussao das Duvidas e Apresentacao de Solugoes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

to 



Diagnostico Socioeconomico e Ambiental Aplicado aos Produtores Rurais do Municipio de Sousa, Paraiba. - Codificacao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A. Fator Social -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Variavel demografica 
Item Opcao X Opcao X Opcao X Opcao X Opcao X Opcao X Opcao | x Opcao X 

1.1 >7 07 7 06 6 05 5 04 4 03 3 02 2e 1 01 

1.2 <50% 03 50%-75% 02 >75% 01 

1.3 <14 06 >65 05 15-18 04 19-25 03 26-35 02 36-64 01 

1.4 Analfab 08 ate 4 a 07 ate 8 s 06 medio incompleto 05 medio cp 04 sup inc 03 sup cp 02 pos gr 01 

1.4„ Anal fab 08 ate 4 3 07 ate 83 06 medio incompleto 05 medio cp 04 sup inc 03 sup cp 02 pos gr 01 

1.5 Capital 04 cidade 03 Distrito 02 rural 01 

1.6 <10ha 06 11-20 ha 05 21-30 ha 04 31-50 ha 03 51-100 ha 02 > 100 ha 01 

Variavel habitacao 

2.1 Taipa m 04 alvenaria m 03 taipa b 02 alvenaria b 01 

2.2 len/car 03 len/car/gs 02 Gas 01 

2.3 nao pot 02 potave! 01 

2.4 eli livre 03 fossa 02 rede esgotos 01 

2.5 Livre 03 ent /queim 02 Coleta 01 

2.6 Outros 06 queimada 05 Reutiliza 04 fossa especial 03 devolucao 02 comere 01 

2.7 Chao bt 03 cimento 02 Ceramica 01 

2.8 Palha 02 ceramica 01 

2.9 nao 04 monofasica 03 Trifasica 02 solar 01 

2.10 nao 02 tern 01 

2.11 nao 02 tern 01 

2.12 nao 02 lem 01 

2.13 nao 02 tem 01 

2.14 nao 02 tern 01 

Variavel consur.-io de alimentos 

3.1. 0 08 1 07 2 06 3 05 4 04 5 03 6 ! 02 7 01 

3.2. Ci 08 07 2 06 3 05 4 0-; 5 03 6zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 102 7 01 

3.3. 0 08 1 07 2 06 3 05 4 04 5 03 6 i 02 7 01 

3.4 0 08 1 07 2 06 3 05 4 04 5 03 6 ! 02 7 01 

3.5 0 08 1 07 2 06 3 05 4 04 5 03 6 ! 02 7 01 

3.6 0 08 1 07 2 06 
- i 05 4 04 5 03 6 i 02 7 01 

3.7 0 08 1 07 2 06 3 05 4 04 5 03 6 ! 02 7 01 



3.8. 0 08 1 07 2 06 3 05 4 04 5 03 6 02 7 01 

3.9. 0 08 1 07 2 06 3 05 4 04 5 03 6 02 7 01 

3.10. 0 08 1 07 2 06 3 05 4 04 5 03 6 02 7 01 

3.11. 0 08 1 07 2 06 3 05 4 04 5 03 [6 02 7 01 

3.12. 0 08 1 07 2 06 3 05 4 04 5 03 6 02 7 01 

3.13. 0 08 1 07 2 06 3 05 4 04 5 03 6 02 7 01 

3.17. 0 08 1 07 2 06 J 05 4 04 5 03 6 02 7 01 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Variavel participagdo em organizagdes 

4.1 naozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 102 sim 01 

Variavel salubridade rural 

5.1-7 alta 04 media 03 Baixa 02 inexiste 01 

5.8 sim 02 nao 01 

5.9 alta 04 media 03 Baixa 02 inexiste 01 

5.10 alta 04 media 03 Baixa 02 inexiste 01 

5.11 nao 02 sim 01 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

B. Fator Economico-
Variavel produgdo vegetal 

6.1 0-lcultiv 03 2-3cultivos 02 >3cultivos 01 

6.7 nao 03 abandono 02 Conserva 01 

6.8 nao 03 <25% 02 >25% 01 

Variavel animais de trabalho 

7... nao 02 tern 01 1 i i 
i 

Variavel animais de produgdo 

8... nao 02 tern 01 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA| 
VariavelzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA verticalizacao 
9... | nao 02 sim 01 ! l r 

Variavel comercializagdo, credito e rendimento 

10... nao faz 06 atravessa 05 Varejista 04 Coopcrativa 03 | agroind 02 consum 01 

10.4 aaiota 05 nao tem 04 Particular 03 cooperativa 02 oficial 01 

10.5 ate 15 sm 04 16-30 03 31-60 02 >60 01 

10.6 nao tern 02 tem 01 

10.7 ate 15 sm 04 16-30 03 30 - 60 02 >60 01 i 



C. Fat o r Tecn o lo g i co -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Varidvel tecnologia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

11.1 <50% 02 >50% 01 

11.2 ocupa 04 meeiro 03 Arrendat 02 propiet 01 

11.3 regular 04 ocasional 03 nao usa 02 biologico 01 

11.4 nao usa 04 ocasional 03 Regular 02 organi co 01 

11.5 manual 03 animal 02 Mecanica 01 

11.6 declive 02 nivel 01 

11.7 nao usa 02 usa 01 

11.8 sim 02 nao 01 

11.9 nao usa 03 ocasional 02 Regular 01 

11.10 nao tem 03 ocasioanal 02 Reaular 01 

11.11 nao faz 04 sosinho 03 Partic 02 gov/ong 01 

11.12 nao 02 sim 01 

Varidvel mdqui zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnas 

12.1 nenhum 0-i alguns 03 Principais 02 todos 01 

12.2 nao 02 sim 01 

D. Fat o r Suscep t ib i l i d ad e as Est i ag ens-

Varidvel recursos hidricos 

13.1 nao faz 06 cx d'ag 05 Cisternas 04 barreiros 03 acude 1 02 acude 2 01 

13.2 sim 02 nao 01 

13.3 nao 02 faz 01 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
! 

13.4 nao 04 cacimba 03 poco amz 02 poco tub 0! 

13.5 sim 02 nao 01 

13.6 temp 02 perm 01 i 
13.7 nao 02 sim Oi 

13.8 nao 02 sim 01 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 
13.9 nao 02 sim 01 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA| 

13.10 lata 04 animais 03 Pipa 02 encanada 01 

13.11 nao 03 nas estgiag. 02 Sempre 01 

13.12 nao 02 sim 01 

13.13 jsim 02 nao 01 i 
Varidvel produgdo 
14.1 | nao 02 | tem 01 1 1 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA|  i 



14.2 nao 03 exp fi adp 02 exp adp 01 

14.3 nao 03 sempre 02 com chuv 01 

14.4 nao 03 ocasional 02 Sempre 01 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Varidvel manejo da caatinga 

15.1 nao 03 ocasional 02 Sempre 01 

Varidvel exploragdo de especies nativas 

16.1 nao 03 faz s/ rep 02 faz c/ rep 01 

Varidvel armazenamento 

17.1 nao 03 um ano 02 mais 01 

17.2 nao 03 urn ano 02 mais 01 

Varidvel redugao do rebanho 

18.1 nao 03 durante 02 faz antes 01 

Varidvel observagdo das previsdes de chuvas 

19.1 nao 03 experiencia 02 [ Instituicoes 01 

Varidvel ocupagao nas estiagens 

20.1 abandona 04 frentes 03 Presta serv 02 se mantem 01 

Varidvel educagdo 

21.1 nao 02 sim 01 

21.2 nao 02 sim 01 

Varidvel administragao rural 

22.1 nao 03 empirica 02 Acompanh. 0! 

22.2 nao 02 sim 01 

22.3 nao 03 excedente 02 Comercial 01 1 

Varidvel historico das secas 

23.1 nao J 04 uma 03 Duas 02 treszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 01 ! ! i 1 i 
Varidvel sugestoes 
24.1 nao 02 sim 01 1 ! i 
Varidvel migragdo 

25.1 <cinco 03 seis - dez 02 >dez 01 1 
25.2 sim 02 nao 01 1 
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A N E X O I V 

Dicionario dc Siglas Utilizadas 

AS-PTA 

CAATINGA 

CNPq 

EMEPA 

EMBRAPA 

CEFAS 

FINATEC 

UFPB 

LA RED 

IAI 

Asscssoria c Scrvicos a Projctos cm Agricultura AlternaUva 

Ccntro de Asscssoria e Apoio aos Trabalhadorcs c Instituicdes 

Nao Governamentais Altcrnativas 

Consclho Nacional dc Dcscnvolvimcnto Cientifico c Tccnologico 

Emprcsa Estadual dc Pesquisa Agropecuaria da Paiv.Iba 

Emprcsa BrasiJcira dc Pesquisa Agropecuaria 

Ccntro Educacional Sao Francisco dc Assis 

Funda9ao dc Emprecndimcntos Cientiflcos c Tecnologicos 

Univcrsidadc Federal da Paraiba 

Rede de Estudos Sociais em Prevcnfocs dc Dcsastrc iia America 

Latina 

Instituto Iter-Americano 


