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RESUMO

Devido a resposta da natureza it atividade humana inadequada sabre os

recursos naturais, indicando wn meia dese'luilibrado, estudos que visum detec~ao e

analise de problemas ambientais, podern levar a proposta de contrale arnbiental. Esta

situavao reside a principal relevancia e justificativa do presente Projeto que objetiva

compor e analisar 0 mapa de compal'ibilidade oriundo do cruzamento entre a cobertma

e usa do solo com as faixas mru"ginais de preSerVay30 na bacia hidrogrMica do Rio

Cachoeira com 0 apaio da fen"amenta de SIG (Sistema de lnfonnayoes Geognlficas). 0

embasamento teorico eSla apoiado a Lei 4.771 do C6digo Florestal Brasileiro de

preservayao de recursos hidlicos. 0 trabalho foi desenvolvido em sojill'Qre do tipo SlG

(SPRING do TNPE) envoi venda pianos de infOImac;oes como: hidrografia, nascentes e

lagos. Sabre estas, fOl aplicada a fUIlC;uoanalise de proximidade. Sabre as imagens de

satelites (LANDSAT e CBERS) tecnicas de processamento digital de imagens (PDI) e

analise de elementos foram utilizadas. Para implementar 0 mapa de confronto (uso

versus faixas marginais) foi trabalhada a fUtlC;30algebra entre mapas no ambiente SIG,

que detelminou a situavao real da bacia hidrografica em relac;ao ao c6digo florestal

brasileiro. 0 dt1culo da Mea dos mapas de confronto setviu para apoiar a analise final

dos dados. Arividades de campo (registros, fotogratias, lISO de receptor GPS)

penniliram 0 reconhecimento geral da area de estudo e aveJiguac;ao das informac;oes

gcradas no Gcoprocessamento e no POI.

Palavras Chaves: C6digo Florestal, Geotecnoiogia, SIG.
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ABSTRACT

Due 10 the answer of the nature to the inadequate human activity on the

nallfral resources, indh:ating a ha(f unbalanced one, studies thaI seek detection and

analysis of cnvironmellfal problems, can take (0 the proposal of environmental

col1/I'ol. This siluolion is the main relevance and j/{sf~fJcaljol1 of fhe presenl Pl'ojecl

lhal il aims 0110 compose and 10analyze {he compaNbilify map originating/rom of the

crossing be/ween (he covering and use of Ihe soil with Ihe marginal slI'ips oj

pl'escl'vafiol1 h1 Rio Cachoeira (PR, Brazil), with the support oj the too/ of GIS

(Geographical fI?formalion S)Jslem). The Ihcol'elical involves the [Jaw 4.771 of the

Code Furest Brazilian preservation. The \Fork was developed in soiill'ol'e SIG

(SPRING by INPE - Brazil) involving plans of injorl1lalion as: river, nascent and

lakes. On these, Ihe jimction PI'OXhl1ityanalysis were applied. It is a/so lIsed elements

inleJprefalioJ1 ulimages and techniq1les of digital pl'Ocessing (PDl) in satellites images

(CBERS2). II worked Ihe jimclion algebra among maps in SlC 10 implemenl Ihe

compatibility map Ihal delermined the real sillfalion of marginal vegetal ion riller in

relafion 10 the Brazilian Forest Code. lhe calculalion of Ihe area of the compalibi!ity

maps 'I'as support the /Inal analysis q/ the data, Also, realized jield aclivilies

(registratiuns, pictures, CPS) 10 general recognilion of the study area and verification

(~llhe in/ormatiun generated in GiS and PDi,

Key lVort!.\': ElIl'irolllllelllal Pre5erJlat;rm, Foresl Code and GIS.



1.0INTRODU<;:AO

o tcma da presente Monografia refere-se it analise do usa e cohcrtura do solo

na bacia Hidrogritfica Rio Cachoeira, (entre os rnunicipios de Campo Largo e Balsa

Nova-Pr), Frente iI Lei N.' 4.771 do C6digo Florestal Brasileiro.

Apresenta como objetivo geral, a composiyao e amllise do mapa de confronto

entre as cJasses de uso e cobertura do solo com as classes de faixas rnarginais de

preserv3yao da citada bacia hidrogrillca.

Para alcallyar 0 objetivo geral, esta pesquisa teve como objetivos especificos

as seguintes:

- Elahorar um projeto em SlG (Sistema de Tnfonnar;oes Geogn'tficas) com PI's

(pIanos de Infollnar;ao): hidrografia, nascentes, lagos e imagens de satelite;

- Realizar uma revisao bibliogrifica para compor a descrir;ao geral da area de

estudo e embasamento tenrico sobre a Lei 4.771 de preserva~ao de recursos hidricos;

- Em ambiente SIG (Sistema de lnformayoes Geognlficas), usar a fun~ao

amilise de proximidade para compoI' as faixas marginais de preselvatt:ao para 1;05 e

nascentes;

- Utilizar levantamento pre-existentes de usa e cobertura da area de estucio,

apoiando-se ou nao a recursos de Processamento Digital de lmagens de Sensoriamento

Remota (Geo-referenciamento e Camposiyao Colorida);

- Eleger as combinayoes (uso vel:WS faixas marginais) que estao em acordo e

desacordo a Lei utilizada;

- Em ambiente SlG, utilizar a funyao algebra entre mapas para implementar os

mapas de confronto (Uso versus Lei);

- Calcular a area dos mapas para apoiar analise final dos dados;

Realizar atividades de campo para reconhecimento geral da area de estudo e

averigua«uo das infonnayoes geradas (regist:ros, fotografias, usa de receptor GPS de

navegayao ).

Estudos de bacias hidrograticas tern ganhado gran des dimens5es na atualidade

em face da grande necessidade de preservar 0 recurso agua, em especial a sua

qualidade para 0 abastecimento publico. A Geografia, pOTseT a ciencia responsavei
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pela estabelecimento das relar;:oes entre os subsistemas atmosfeticos e terrestres,

procura entender lima bacia hidrogn'ifica, naD somente como lUna area oode 0 elemento

agua alTavessa Oll percorrc urn terreno. Mas sim. como parte intcgrante de Olltros

subsistemas que subsidiam a vida (BIOSFERA). Estudar a HIDROSFERA e
considerar tambem a PEDOSFERA, LlTOSFERA e ATMOSFERA. Assim, sabendo-

se que leis de preservacao de recursos hidricos foram cnadas no pais, estudos que

procuram analisar uma bacia hicirogrifica, considerando 0 usa e cobertura do solo, 0

relevo, entre outros engajam consideravel relevancia. Esta situayao expressa a

justificativa do tema a ser abordado na prescnte Monografia.

o problema, refcre-se a diagnosticar se oa area de estudo existem au naa parcelas

onde 0 usa esteja em desacordo com as leis ambientais. Como 0 cemtlio do meio,

deploravelmente vcm mostrando vasta degrada((ao da Natureza pelo Hornem, a

hip6tese preliminar nao se distancia deste pessimismo. Entretanto, as tecnicas

utilizadas, atividades de campo, entTe outras e que poderao refutal' ou na~ a hip6tese.

o trabal.ho, dividido em capitulos, tern a seguinte organiza((ao: Capitulo 2,

descrivao Geml da Area; Capitulo 3, Embasamento Te6rico; Capihilo 4, Matetiais e

Melodos; Capihllo 5, Resultados e Discussoes e Capitulo 6, Principais Conclusoes.
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2.0 DESRJ(:Ao GERAL DA AREA

2.1 LOCALlZA<;:Ao E V1AS DE ACES SO

A area de estudo, a bacia hidrognifica Rio Cachoeira, esta situada no Prirneiro

Planalto Paranaense ao longo da BR 277 limitando os municipios de Balsa Nova e

Campo Largo, regHio metropolitana de Curitiba. A bacia hidrografica encontT8-se entre

as coordenadas geognHicas e planas (m) no Sistema UTM dallllll SAD'69:

Coordenadas planas:

xl 632.300; xl 643.600;

y17181.500; y27185.300.

Coord en ad as geograficas:

Long, 49" 39'23" Lat, s 25" 28' 45"

Long, 49" 34' 13" La!, s 25" 26'25"

A Figura I, mostTa 0 mapa de localizayao.

2.2 HlDROGRAFLA

Segundo SEMA (2005), os riDs dos rnunicipios Campo Largo e Balsa Nova sao

compostos pelas Bacias do IgU8yli e do Ribeira.

Os riDS pertencentes it Bacia do Igu8yu sao: Rondinha, Rio Verde, Rio Ttaqui

(do qual 0 Rio Cachoeira e afluente), Rio Passatma e 0 ribeirao Sao Caetano.

Os rios pCltences a Bacia do Ribeira sao: Assungui, Rio Palmital, Rio Oura

Fino, Ribeirao Grande, Ribeirao da Lavra, Ribei.rao Palmital, Ribeirao da Bana,

Ribeirao da Conceiyao, Rio Ribeirinha, Arroio dos Galdinos, Rio Santa Quiteria e 0

Rio Ribeirao Grande.

Ressalta-se que 0 Rio Cachoeira e limite liquido entre os rmUlicipios citados

(Figura I),
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2.3 CLiMA

De acordo com a classific3yao de KOPPEN, 0 clima predominante nos

Illllilicipios de Campo Largo e Balsa Nova e 0 Cfb, que se refere a clima subtropical

sempre (imido, clima pluvial quente sempre-temperado. 0 mes mais quente e inferior a

22°C.

2.4 VEGETACAO

A vcgetayao OIiginal compreende a chamada Floresta Ombr6fila Mista. TBGE

(1992, pag. 20) cita que tambem e conhecida COITIO Mata de Araucaria ou Pinheiral,

ou Floresta das Araucarias. A cornposi9ao floristica dessc tipo de vegetayao e
caracterizada por generos primitivos como D/J'mis e ArallcGl'ia (Australasicos) e

POdOCOIPIIS (AfToasiaticos).

WONS (1983) cita que a mata de Araucarias, e tambem conhecida como mata

dos PinJHlis, an de 0 Pinheiro do Parana (ArGlicoria angllstijolia) aparece como

principal vegetal, associado freqiientemente it imbuia (Oco/ea porosa) e a el-va-mate

(/lex paraquClricnsis).

2.5 RELEVO

Os lIlunicipios de Balsa Nova e Campo Largo, encontram-se no Primeiro

Planallo Paranaense e, este segundo Wans (1983, pag. 39) resultou da erosao que 0

rebaixoll de um antigo nivel e. seus terrenos pcrtcncem a Era Pn!-Cambriana.
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2.6 GEOLOGIA

A Fib'11ra2 mastra 0 mapa de Geologia da area de estudo. Na area tem-se

unidades litoestratigrilficas que vao desde as mais antigas (PROTEROZOICO

INFERIOR) ate as mais recentes (CENOZOICO), onde as idades sao mostradas na

Figura 3.

- Era CENOZOICO

Periodo Quaternilfio

SEDIMENTOS RECENTES

QHi - Sedimentos areno-siticos-argilosos de deposic;ao fluvial;

- Era PALEOZOICO

Periodo DEVONIANO

GRUPO PARANA:

Of - FORMACAO FURNAS - arenitos medias a grosseiros, subordinadamente

arenitos congiomenlticos e siltitos, esbranquiyados. EstTatificay30 cruzada e hOlizontal;

- ERA PROTEROZOICO SUPERIOR

GRUPO A<;:UNGUl, FORMA<;:AO CAPIRU

PSacm - Metasedimentos siltico-argilosos, incluindo filitos, filitos grafitosos, ard6sias,

sericita xistos, quartzo-sericita xistos;

- ERA PROTEROZOICO MEDIO

COMPLEXO APIAi-MIRIM

PMmu - Quartzitos indivisos

ERA PROTEROZOrCO INFERIOR - COMPLEXO MAFICO ULTRA MAFICO DE

PIEN

Plcmf - anfibolitos e anfib61io gnaisses.
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FIGURA 3 - DfVISOES DO TEMPO GEOLOGICO E PRINCIPAlS EVENTOS DE

VIDA
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2.7 SOLOS

Os dados pedologicos da area de estlldo (EMBRAPA, 1999), mostram que para

o retaTlbrulo envoi vente ao limite da bacia, existern 10 (dez) unidades de mapeamenta

do levantamenlo original executado no ano de 1981 (EMBRAPA, 1981). Ou seja,

unidades de solos classificadas levando em considerayao ah!m das propriedades da

c1<Jssede solo, as caracteristicas encontradas na paisagem daquele reearte como: fases

de relevo, fase da vegetay80 e tipo do substrata (este em alguns casas).

Estas unidades de maperunento recebem siglas, que sao rnostradas na Figura 4.

Nesta observa-se tambem as suas respectivas sigJas de acordo com 0 Sistema

Brasileiro de Classificay80 implantado a partir do ana de 1999. A Figura 4, mastra 0

mapa de solos da area.

QUADRO I - AREA E PERiMETRO DAS UNTDADES DE MAPEAMENTO DA

AREA DE ESTUDO

arquivo tlostr~r AJ!J.do!l

Ir ROTULO-- AREA ---PE~ w;.;;p-lEGEN~LEGENDA:.991·1
It 000002581 352911.0gJ8 3665.6370 PVa21 "''''' FVAd12

12 0000025l1' 12743342.0000 19288.7031 '"" CoJ9 'H.a
13 000002659 4772767.0000 '1875.8906 PVa14 FVa14 PVAd". 000002S81 5201800.0000 10254.3711 PV7 "'7 FVAdU
15 000002703 283021)3.0000 9359.4150 lV,,13 LV~13 LBdS

16 000002716 5417376.5000 12955.2334 HOll1 HOal OY2
17 000002724 93~22.IJJOO 16100.5957 PV,~ "'02' PVAdl~

I' 000002749 4449(\74.5000 9458.4219 LVal LV-!ll LBdI, 000002752 3813221.7500 8378.0557 RalS RalS Rlh9
)10000002762 47378&1563 2933.6304 LEd3 LEd3 LVd16

111000002771 550936.3125 5234.1733 C~37 Co" CXbd21

I
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Em EMBRAPA (1981) estas U.M. sao descritas da seguinte form.:

LATOSSOLO VERMELHO AMARELO:

LVAI: LATOSSOLO VERMELHO AMARELO ALlCO A proeminente textur.

argilosa fase floresta subtropical perenif6lia;

LVA13: Associ.,ao LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO ALlCO pouco

profunda + CAMBISSOLO ALlCO Tb relevo fOite ondulado substrato filitos ambos A

proeminente textura argilosa fase campo subtropical.

LATOSSOLO VERMELHO ESCURO:

LEd3: LATOSSOLO VERlVlELHO ESCURO DISTR6FICO A proeminente textura

argilosa fase floresta subtropical perenif61ia releva suave ondulado.

PODz6uco VERMELHO-AMARELO:

PV7: Associ.,ao PODz6LlCO VERMELHO-AMARELO DlSTR6FICO Tb relevo

ondulado + LATOSSOLO VERMELHO ESCURO DlSTR6FICO relevo su.ve

ondulado ambos A proeminente textura argilosa fase floresta subtropical perenif6lia;

PVa14: PODz6LlCO VERMELHO-AMARELO ALiCO Tb cambico A proeminente

textura argilosa fase campo subtropical releva suave ondulado de veltentes curtas;

PVA21: Associ.,ao PODz6LlCO VERMELHO-AMARELO ALiCO Tb textura

media/argilosa com cascalho relevo forte ondulado + PODz6LlCO VERMELHO

AMARELO ALIeO latoss6lico textura argilosa com cascalho relevo ondulado ambos

A moderado fase floresta subtropical perenif61ia.

CAMBlSSOLO

Ca37: Associa,ao CAMBISSOLO ALlCO Tb relevo forte ondulado + SOLOS

LlT6LlCOS DlSTR6FTCOS relevo montanhoso ambos A moderado textura argilos.

fase campo sUbtropical substrato filites;

Ca39: Associa,ilo CAMBTSSOLO ALiCO Tb textura media + SOLOS LlT6LlCOS

Aucos textura arenosa ambos A proeminente fase campo subtropical relevo suave
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ondulado de verlentes curtas subsu'ato arenitos + SOLOS ORoANICOS ALICOS fase

campo subtropical releva plano.

SOLOS ORoANlCOS

HOal. SOLOS ORoANICOS ALICOS fase campo sublmpical de varzea relevo

plano.

SOLOS LlT6LlCOS

Ra 19: Associa<;ao SOLOS Ln6LlCOS ALlcos A proeminente texltlfa media fase

campo subu'opical relevo suave ondulado substrato arenitos + AFLORAMENTOS DE

ROCHA (arenitos).

Estas dez unidades de mapeamento estao agrupadas para Unidades

Taxonomicas (Classes de Solos), que no retangulo envoI vente da area sao as seguintes

de acordo com EMBRAPA (1982): LATOSSOLO VERMELHO AMARELO;

LATOSSOLO VERMELHO ESCURO; PODz6LlCO VERMELHO-AMARELO;

CAMBISSOLO; SOLOS ORoAN1COS e SOLOS LlT6LJcos. Ou seja, possui

representantes de LATOSSOLOS, PODz6LlCOS, CAMBISSOLOS, SOLOS

ORoANICOS e SOLOS LlT6LlCOS.

Estas classes de solos sao c1assificados de acordo com a caracteristica do seu

horizonte diagn6stico, que na maioria dos casas e 0 subsuperficial au horizonte B. a
Quadro 2 rnostra a rela¥ao dos horizontes diagnosticos para estas classes, bern como

algumas caractetisticas.
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QUADRO

ESTUDO

- HORlZONTES DIAGN6STlCOS DOS SOLOS DA AREA DE

C1asse de Solo Horizonte Principal caracteristica

(ORDEM) Diagnostico

LATOSSOLOS B latoss61ico au Bw Horizol1tc com alto grau de

illtemperizayao. Ocorre em solos

evoluidos em minerais.

PODZOLICO B textural ou Bt HOt;zonte corn tear de argila

elevado ern rclayao ao Horizonte A.

Mudany3 textural abrupta do A para

o B. Ocorre em solos evoluidos e

rclevos ondulados, mcia encosta.

CAMBISSOLO B incipiente au Bi Horizonte com fraeo grau de

intcmperiz3yao. inexpressivel em

evolu9ao. Hit elevada quanti dade de

mincrais facilmente intemperizaveis

(mica, feldspato). Denota solos

jovens.

SOLO ORGANTCO Horizonte histico au H Camadas espessas de materia

organica de residuDs vegetais (> 20

em) depositados superficialmente.

Pode assentar sabre elc camadas

minerais de solos. Ocon·e em areas

hjdrornorficas e indica insalubridade

a ocupayao humana.

SOLO LlTOLICO Sem horizonte A ausencia de horizonte diagnostico

diagnostico (raramente representa solos muito jovens, com

oBi) seqUencia A-C-R.

Fonte: SOUZA (200))
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Em EMBRAPA (1999a), nllma adequa,ao da classifica,ao de 1981, apresenta

as classes de solos a nivel de GRANDE GRUPO (3" mvel categarico). QlIadro 3

mostra a rela~ao destas classes as unidades de mapeamento da area de estudo.

QUADRO 3 - SOLOS DA AREA DE ESTUDO (EMBRAPA, 1999)

II ill.:!

Como se ve pel a mapa de solos (FIgura 4), as urudades de mapeamento que

comp5em a area de estudo (ate 0 limite da bacia) sao as seguintes: Ca39; Ra19;

PVA21; LVal; PV7; HOal; LVa13. Das dez (10) apresentadas, oito (8) compoem este

recorte (Graflco 1). Observa-se que a unidade de maior expressao espacial em area e a

1I1lidadcPVa21, segllida pel a Ca39, HOal; PV7; Ra 19; LVa 13; PYa 14 e LVal.

GRAFf CO 1- AREA DAS UNlDADES DE MAPEAMENTO (U.M.)

Area das U.M. na Bacia do Rio Cachoeira
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Uma vez que se prop5e analisar 0 usa de uma bacia hidrografica £rente a

legislacao brasileira, apoiando-se numa fenarnenta de Sistemas de Infonnacoes

Geogrkficas para estabelecer as faixas marginais aos carpas d'agua e 0 proprio

crtlzarnento dos dados, as presentes seyoes deste capitulo pretendem abordar os

ternas para compreensao da metodologia utilizada.

3.1 BACLAHIDROGRAFICA

A bacia hidrognifica e definida por CHRISTOFOLETTI (1980 pag. 102) como

sendo aqueJa area drenada pOl' 11m detenninado rio ou por urn sistema fluvial.

Ja GARCEZ & ALVAREZ (1994), definem como sendo 0 conjunto das areas

com declividade no senti do de detemlinada seyao transversal de urn curso de {lgua,

medidas as areas em projecao horizontaL Ou meUlOf, aquela area definida e fechada

topograficamente mun ponto de curso de agua, de fonna que toda a vazao afluente

possa ser medida ou carregada atTaves desse ponto. Possui sinonimos como: bacia de

Capta9aO, bacia coletora, bacia de drenagem superficial, bacia hidrologica, bacia de

cOlltTibui9ao.

CHRJSTOFOLETTl (1980 pag. 102) cita que os [atores que compilem este

ambiente interagem entre si, originando processos interrelacio~ados, defmindo as

paisagens geograficas, que apresentam potencial de utiliza9ao baseado seglmdo as

caracteristicas de sellS componentes: substrato geologico, fonnas e processos

geomorfologicos, mecanismos hidro-meteorologicos e hidrogeologicos.

PROCHNOW (1983, pags. 32 e 33) cita que 0 pLanejamento de bacias

hidrograficas envolve fases como: diagnose, prognose e a9aO. Estas podem ser

cntcndidas tambem como: conhecimento, previsao e irnplanta9ao. Sao etapas essas

que nao devem seT tratadas Jineannente. 0 processo de pianejamento exige a

eJaboravao de inventarios e diagnosticos, tanto dos aspectos fisicos como socio-

economicos e institucionais da bacia hidrografica.
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Em EMBRAPA (1999a), numa adequa,ilo da classitica,ao de 1981, apresenta

as ciasses de solos a nivel de GRANDE GRUPO (3~ nivei categorico). Quadro :;

rnostra a reJayao destas classes as unidades de mapeamento da area de estudo.

QUADRO 3 - SOLOS DA AREA DE ESTUDO (EMBRAPA, 1999)
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Como se ve pela mapa de solos (Figura 4), as unidades de mapeamento que

compocm a area de estudo (ate 0 limite da bacia) sao as segllintes: Ca39; Ra 19;

PVA21; LVa!; PV7; BOa I; LVa 13. Das dez (10) apresentadas, oito (8) comp6em este

recorte (Gnifico 1). Observa-se que a unidade de maior expressao espaciaJ em area e a

tmidade rVa21, seguida pela Ca39, HOal, PV7; Ra!9; LVa!3; PVal4 eLVa!.

oRAnco 1 - AREA DAS UNlDADES DE MAPEAMENTO (U.M.)

Area das U.M. na Bacia do Rio Cachoeira



MOTA (1995 pag. 107) ressalta que pelo fato da bacia hidrogratica

cornpreender a area geognifica que drena suas aguas para um detenninado curso

hidrico, a quahdade da agua de um manancial depende, portanto, dos usos e atlvtdades

desenvolvidos em toda a bacia hjdrografica.

Assim, nos program as de protcvao de recursos hidricos nao se deve considerar

o carpa de agua isoladamente, mas como integrante de urn ambiente completo, que

fOllna a sua bacia hidrogrMica. Nessa area au corpo, hit urn interrelacionamento entTe

os recursos hidricos entre si e com outros ambientes naturalS, tais como 0 solo e a

vegetayao.

eita que as rnuctanC3Socon'idas nos ambientes nattUais resultam em aJteray:oes

n<l quantidade e na qualidade da agua. Como exernplo, demonstra a transfonnayao

gradativa de um ambiente natural em uma zona urbana, que, com 0 processo de

urbaniza<;ao, leva a altera<;oes nos ambientes naturais, tais como 0 desmatamento, a

impenneabilizayao do solo, os movimentos de terra (altera<;oes na topografia) e os

atelTarnentos de areas baixas ou alagadas.

A vegeta<;ao reprcsenta urn irnportante pape1 corn relacao aos mananciais. E
reguladora dos fluxos de agua, controlando 0 escoarnento superficial das aguas. Sua

allsencia pode levar a maior erosao do solo, com can·eamento de mareliais para as

recursos hidricos, provocando altera<;oes eco16gicas e assoreamento. Como

can seqUencia pode-se ter: diminuiyao da calha de escoamento ou da capacidade de

annazenamento dos maJlanciais, bem como a diminuicao da infilt:racao da agua para

mananciais subterraneos.

Quanta ao solo, a autor refere-se aos cfeitos da impcllncabiliza<;ao e

movimentos de lena. Ou seja, a impenneabilizayao do solo pode resultar no aumento

do escoamento superficial e na diminuicao da recarga de aqiiiferos. Os rnovimenlos de

terra, alcm de alterarem 0 escoamento natural das aguas, podem causar problemas de

drenagem e sao responsaveis par urn maior calTeamento (transpOtte) de solo para as

mrmanciais, provocando alteracoes ecol6gicas e tambem levar assoreamento.

eita que a poiuicao dos recursos hidricos, como resultado dos lanyaJnentos de

residuos resultantes dos usos e atividades urhanas e mrais, e outra alterayao ambiental

que pode acarretar serios prejuizos ao homem e ao ambiente como wn todo. Os
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desmatamentos, os movimentos de terra e a poluiyao resultante do uso de defensivos e

fertilizantes, sao exemplos de alterayoes ambientais que podem DeClTer no meio rural.

Assim, 0 controle da quanti dade e da quaJidade de agua dos recursos hidricos

depcnde do disciplinamento do usa e ocupayao do solo fla bacia hjdrogrAfica, os quais

devem seT fcitos de modo a provocarem as alterayoes compativeis com os mananciais,

em funr;ao dos sellS usas.

As atividades do homem nwna bacia hidrogrifica, com cClteza, sempre

resultarao em alterayoes nos recursos hidricos. Cabe aD mesma realiza-las de modo a

provocar 0 menor impacto sabre os mananciais. Ressalta-se aqui, 0 planejamento

territorial como uma importante ferrarnenta para a conservayao dos recursos hidricos.

Ao'aves de medidas adequadas de planejamento do uso e ocupa~iio do

ambiente sera possivel garantir os recursos hidIicos na quantidade necessaria e na

quaJidade desejada aos seus diversos usos.

A definiy30 dos usos e da ocupayao do solo de detelminada area deve

considerar os aspectos naturais do meio fisico que possam ter influencia sobre os

recursos hidricos.

Estes condicionantes naturais devem ser estudados em conjunto, de modo a

garantir que a utilizayao de uma area seja feita de forma a causar 0 meno!" impacto

ambiental possive!.

Os seguintes condicionantes naturais do meio fisico devem ser anaJisados:

- caracteristicas c1imaticas:

- cobeltura vegetal;

- topografia;

- ripo de solo;

- caracteristicas geo16gicas;

- sistema de drenagem natural das aguas;

- os proprios recursos hidricos.

Todos esses aspectos, analisados em conjunto, permitirao definir 0 tipo e a

intensidade de utilizayao da area de uma bacia hidrognifica. Entre as caracteristicas

c1imaticas a serem consideradas, MOTA (1995 pag, 107), inclui temperatura,

precipitayao, evapOray30, evapotranspirayao e ate radiac;ao solar.
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3.2 FAIXAS DE PROTE<;:AO DE RECURSOS HiDRlCOS SUPERF1CIAlS

Segundo MOTA (1995, pag.129) as faixas de prote,ao de recursos hidricos

sao areas marginais a cursos d'a,brua, lagoas e Dutros reservat6rios superficiais, as quais

tern lisa do solo controlado, pela desapropriayao total au atraves do disciplinamento

das atividades nas mesmas.

- Essas faixas, embora nao constihlindo uma meclida de eficicncja total,

representam lUna providencia valida de preservacao de rccursos hidricos superficiais_

scnclo suas principais vantagens as seguintes:

- Asseguram protcyao sanitaria aDs reservat6rios e cursos d' agua, irupedindo 0

acesso superficial e subsuperficial de poluentes;

- Garantem a adequada drenagem das aguas pluviais, protegendo as areas

adjacentcs da ocorrencia de cheias;

- Proporcionam a preserva~ao e fomentacao da vegetacao as margens dos

rccursos hidricos, garantindo a proteyao da fauna e flora tipicas;

- Manutencao da temperatura da agua adequada it fauna aquatica pelo

sombreamento resultante da vegetacao;

- Representam aCao preventiva contTa a erosao e 0 conseqUente assoreamento

das coleCacs de agua;

- Podem constituir areas para recreacao ou de preservacao paisagistica e

ecol6gica.

Uma das finalidades principais das faixas de protecao e a formaCao de uma

barreira it percolayao de poluentes no solo, evitando que os mesmos alcancem os

reeursos hidricos.

No entanto, essa proteyao na~ e total, conhecendo-se casas de poluentes,

principal mente quimicos, que conseguem percoO'er grandes distancias no solo.

Pode oeorrer, tambem, que residuos produzidos em areas extemas as faixas

sejam lanyados (uretamente nos recursos hidricos, atraves de canalizayao que

atravessem as mesmas.

Porern, isso nao invalida a imp011ancia das faixas. A adoyao das mesmas deve

ser acompanhada de outras medidas que garantam a protecao dos mananciais, tais
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como: tratarnento de residuos Iiquidos domesticos e industriais, antes do lancamento

nos mesmos; disciplinamento do usa do solo nas areas externas as faixas; implantacao

de infra-estmtura sanitaria.

As faixas de proteyao podem ser estabelecidas de dais modos: com largura

fixa; ou com largura valiavei, em [uneda das caracteristicas das areas marginais aos

recursos hidricos, bem como da maior Oll menor proximidade da foz.

3.3 CODIGO FLORESTAL BRASILEIRO - LEI N." 4.771

o C6digo Florestal - Lei n." 4.771, de 15 de setembro de 1965, alterada pela

Lei 11.° 7.803, de 18 dejulho de 1989 ~ considera como de preservaCao permanente as

tlorestas e demais farmas de vegetayiio natural situadas ao longo dos nos Oll de

qualquer outro curso d'agua.

Art. 10 As florestas existentes no tenit6rio nacional e as demais fOimas de

vegetayao, reconhecidas de utilidade as terras que revestem, sao bens de interesse

comum a todas os habitantes do Pais, exercendo-se os direitos de propJiedade, com as

Jimita90es que a Jegislayao em geral e especialmente esta Lei estabelecem.

Pan'tgrafo imico. As a90es ou omissoes contrarias as disposi90es deste C6digo na

utiliz39ao e explorayao das florestas sao consideradas uso nocivo da propriedade (art.

302, Xl b, do C6digo de Processo Civil).

Alt. 2° Consideram-se de preservayao pennanente, pelo so efeito desta Lei, as

florestas e demais forrnas de vegeta9ao natural situadas:

a) 30 longo dos rios ou de qualquer curso d'ab'1l8desde 0 seu nivel mais alto em faixa

marginal clIja largura minima sera:

I - de 30 (trinta) metros para os cursos d'aglla de menos de 10 (dez) metros de largura;

2 - de 50 (cinqiienta) metTos para os cursos d'agua que tenham de 10 (dez) a 50

(cinqUenta) metros de largura;

3 - de 100 (cem) metros para os cursos d'"gua que tenham de 50 (cinqUenta) a 200

(duzentos) metros de largura;
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4 - de 200 (duzentos) meo'os para as cursos d'agua que tenham de 200 (duzentos) a

600 (seiscentos) metros de largura;

5 - de 500 (quinhentos) metros para os cursos d'agua que tenham largura superior a

600 (seiscentos) metros;

b) aDredor das lagoas, lagos ou reservat6rios d'agua natmais QU artificiais;

c) nas nascentes, ainda que intermitentes enos chamados "olhos d\1gua", qualquer que

seja a sua situayao topognlfica, num raio minima de 50 (cinquenta) metros de largma;

d) no topo de 1110ITOS,montes, montanhas e senas;

e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45°, equivalente a 100%

na linha de maior declive;

f) nas restingas, como fixadoras de dllnas ou estabilizadoras de manglles;

g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo, em

faixa nWlca inferior a 100 (cern) metros em projeyoes horizontais.

o Quadro 2, rnostra resurnidamente a dirnensao (Iargura) para os diferentes

corpos d'agua (curso d'agua; nascentes; lagos; represas; olhos d'agua), estabelecidos

pela citada Lei.

QUADRO 4 - FAlXAS DE PRESERVAt;:AO (LET4.771)

50 m

Cursos d'agua

500 JI1 Rios com largura superior a 600111

Faixa de Preservat;ao

Cmsos d'agua corn Jargura ate 10m

Cursos d'agua corn largura entre 10 rn a 50 m;

Lagos, nascentes, olhos d'agua

100 rn Cursos d'agua com largura entre 50 In a 200 In

200111 Cursos d'itgua com largura entre 200 111 a 600 111
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3.4 SISTEMA DE INFORMA<,:OES GEOGRAFICAS (SIG)

3.4.1 Definiyao

Para SILVA (\999, pag. 27), os Sistemas de Infonna90es Geo-refereneiadas

Oll Sistemas de Infonnayocs GeogrMicas (SIG's) sao usualrnente aeeitos como senda

uma tecnologia que passui 0 ferramental necessal;o para realizar amllises com clados

espaciais e, p0l1anto oferece, ao ser impiantada, altemativas para 0 entendimento da

ocupay:lo e utilizavao do meia fisico, compondo 0 chamado universo da

Geotecnologia, ao lado do Processamento Digital de Imagens (PDT) e da

Geoestatistica.

SIG pode ser entendido como urn sistema computacional e ate mesma um tipo

de sojiware, onde armazcnam-se as clados geognlficos (dados espaciais,

georefercnciados). Neste arnbiente, e passivel extrair, inferir e/ou simular inforrnayoes,

que nos dados espaciais originais n30 se mostravam suficientes para expressar a

infonnayao geogrilfica com a rapidez da tecnologia computacional.

3.4.2 Funyoes

Varias sao as funyoes de SIG, ou seja, 0 que e possivel se fazer num SIG para

complementar a analise geogrAfica do llSllariO.

SILVA (1999, pag.162) cita que as flUlyoes pod em ser divididas, basicamente

em: consulta, reclassificar;ao, analise de proximidade e contiguidade, model os digitais

de elevay3o, operayoes algebricas nao cumulativas e operayoes algebricas cumulativas.

Para se obter 0 resultado da presente pesquisa, sera utilizado a fwWao de analise

algebrica naa cumulativa, especificamente a simultaniedade boo/eana e a ruul1ise de

proximidade. Assim, reservar-se-a a estas funr;5es. Demais funyoes podem ser

eneonu·adas em SILVA (1999); SOUZA (2003).

As anahses algebricas nao cumulativas sao representadas pel as logica hoofeana,

possibilidadejilZZye probabilidade bayesiana. A plimeira que sen\ usada na pesquisa.
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Segundo SILVA (1999, pag I92), a 16gica hooleana baseia-se em estabelecer

Iimites detcnninados a partir de infonna96es consideradas falsas, atributo 0 (zero), e

verdadeiras, atribulo I (urn).

Para a1cant;:ar estes objetivDs, a analise booleana se utiliza dos seguintes

operadores <NOT>, <AND>, <OR> e <XOR>. 0 diagrarna de Venn apresentacto na

Figura 5 esclarece de forma grafica a utilizayao dos operadores.

FIGURA 5 - DIAGRAMA DE VENN

A<AND>B

o
A<XDR>B

A<NOT>B

o operador <AND> e utilizado quando na superposiyao dos A e B de uma

mesm3 area de estudo, sera considerada verdadeira aquelas areas que compoem 0

mesmo espa90 geo-referenciado. Muito utilizada atualmente em pesquisas de

confronto entTemapas.

Ja 0 operador <NOT> e utilizado quando na superpOSiy80 de dois mapas e
considerada falsa, aquelas areas onde ocuparn a mesrna posiyao geo-referenciada rnms

as areas de urn dos rnapas que nao ocuparn a mesma posiyao.

o operador <XOR> e utilizado quando na superposiyao de dois mapas, 0

at:ributo verdade refere-se aquelas areas onde nao ocupam a mesma posiyao geo-

referenciadas.

o operador <OR> e utilizado quando na superposiyao de dois mapas, serao

cOllsideradas verdadeiras, areas que ocupem ou nao a mesma posiyao geo-

referenciadas.
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Alguns SlG's apLicam estas func;oes diretamente, exigindo-se do usu{uio que os

mapas a serem "cruzados" tenham exatos retangulos envolventes, numero de linhas e

coiunas (no caso dos SIG's que trahalham com dados matriciais). Outros, como 0 SIG

SPRlNG do fNPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), s6 a fazem se 0 uswino

usaI' Iinguagem de prObTfamayao.A lingua gem chama-se Linguagem Espacial para

Geoprocessamento Algebrico e e conhecida como LEGAL. E hem objetiva, bastando

ao usuario compreender a fonna como criou suas categorias, classes, pIanos de

infOlmayao e 0 que almeja fazeI'.

De todos os operadores apresentados, 0 operador <AND> tern sido ferramenta

de apoio a analise geografica. Como exemplo, pode-se citar TURRA (2003) que

realizou a ana.lise da compatibilidade de uso e aptidao do solo do municipio de Rio

Branco do SuI (PR); KRAEMER (2004), utilizando a mesma metodologia (uso vel's",

aptidao), enO'etanto para 0 municipio de Campo Largo (PR), amparado a tecnicas de

Geoprocessamento; BRISKI (2004) na am'tlise do meio fisico como suporte ao

planejamento ambiental e gestao territorial do alto curso da bacia hidrobTfafica do rio

Igua,u (PR).

A analise de proximidade, outra funy80 de SIG a ser implementada na Pesquisa,

tambem conhecida como operay80 de buffer ou analise de corredores.

SILVA (1999 pag. 169) refere-se a esta fun,ao como aquela que consiste em

gerar subdivisoes geogrMicas bidimensionais na fonna de faixas, cujos limites extemos

possuem uma distancia fixa x e cujo os limites intemos sao form ados pel os Iimites da

expressao geografica em exame

A analise de proximidade pode ser efetuada de duas fOITIlas:simples, quando

uma tmica faixa e defmida, e multipla, quando v{u;as faixas sao definidas. Para a

pesquisa usara unica faixa.
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3.5 PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS

Processamento Digital de Irnagens entende-se a manipula~ao de lima imagem

por computador de modo que a entrada e a saida do processo sejam imagens. Por

comparayao, fln disciplina de reconl1ecimento de padroes, a entrada do processo e llma

imagern e a saida constitui-se nurna ciassific3yRO au descriyao da mesma. Ja a area de

graficos por computador envolve a geray30 de imagens a partir de desctiyoes das

mesmas. 0 objetivo de se usar processarnento digital de imagens, e melhorar 0 aspecto

visual de cCltas feiyoes estruturais para 0 analista humane e fomecer Qutros subsidios

para a sua interpretayao, inclusive gerando produtos que possam sel" posteriormente

submetidos a Qutros processamentos (TNPE, 2005).

3.5.1 Transformayao IHS

Para descrever as propriedades de cor de um objeto em uma imagem,

nonnalmente 0 olho humano nao distingue a proporyao de azul, verde e vermel.ho

presentes, e sim, avalia a intensidade (1), a cor au matiz (H) e a saturayao (S).

A intensidade ou brHho e a medida de energia total envolvida em todos os

comprimentos de onda, sendo portanto responsavel pela sensa~ao de brilho dessa

energia incidente sobre 0 olho.

o matiz ou cor de Wll objeto e a medida do comprimento de onda medio da 1uz

que se renete ou se emite, defllli.ndo, pOttanto, a cor do objeto.

A satura~iio au pureza expressa 0 intervalo de complimento de onda ao redor

do comprimento de onda medio, no qual a energia e refletida ou transmitida. Um alto

valor de saturay30 resulta ern lima cor espectralmente pum, ao passo que urn baixo

valor indica uma mistura de comprimentos de ollda que ira produzir tons pasteis

(apagados ).

A transforma~ao dos componentes vermelho, verde, azul (RGB) nos

componentes intensidade, matiz e saturayao (lHS) pode ser utilizada para produzir

composi<;:oes coloridas com recluzicla correlayao interbanda, consequentemente com
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melhor utiliz3yao do espayo de cores, e combinar diferentes tipos de imagem Oll

imagens de diferentes sensores. ESt3S transformac;oes sao feitas atraves de algOlitlllos

matematicos que relacionam 0 espayo RGB aD IHS.

Para produzir composiyoes coloridas, escolhe-se tres bandas de uma imagem e

associa-se cad a banda a urn dos componentes RGB. Executa-se a transformayao IHS

"pixel" a "pixel". Cada "pixel" na irnagem de saida possuira urn ponto cOITespondente

no espa<;:o IHS. 0 resultado e um COI~unto de tres novas irnagens: uma de intensidade,

uma de l11atiz e Dutra de satura9ao. Estas imagens sao realyadas, de modo a expandir 0

i.ntervalo de intensidade e sahlfayao atraves das tecnicas convencionais de contraste, e

novamente transfonnadas para 0 sistema RGB, permitindo assim melhor separay80 das

[ei,6es que se deseja observar. (lNPE, 2005)

4.0 MATERIAlS E METODOS

4.1 MATER1A1S

Para a realizayao deste traballlO, utilizou-se os Sebttlintesmateriais:

- GPS (Sistema de Posicionamento Global) Garmin Etrex;

- Acervo digital da area: solos, escala I : 600.000 (EMBRAPA, 1999); hidro,,'rafia e

altimetria, escala I : 50.000 (COMEC);

- Softwares SPRING 4.1 (INPE) e Auto Cad 2000 (Auto Desk);

-lmagem do satelite CBERS 2 (orbita/ponto: 157/128); data: 12 de agosto de 2005);

- Mesa digitalizadora AO;

- Maquina fotognifica;

- Mapa de Uso e Ocupa¥80 do Solo da Regiao MelTopolitana de Curitiba, desenvolvido

por CPRM - Servil'o Geologico do Brasil, escala I: 150.000 de 1999;

- Mapa do Levantamento de Reconhecimento de Solos do Estado do Parana

(EMBRAPA, 1981), escala I .600.000;

- Mapas do Levantamento Altimetrico da COMEC (1979), escala I : 20.000.
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4.2 METODOLOGIA

Atraves de pesquisas realizadas em escrit6rio em busca de dados e informayoes

sabre a area de estudo, foi passivel resgatar aspectos fisicos da area de estudo, para

compor parte do 0 item Descrirrao Geral da Area (CapituJo 2). 0 acervo digital do

Laborat6tio de Geoprocessamento - LABGEO do Curso de Geografia da UTP, e de

o.rgiios publicos como a COMEC, disponibilizaram dados vetoriais de altimeo"ia e

hidrografia dos municipios envolvidos, contribuindo com a criayao do Projeto. Os

dados de solos (EMBRAPA, 1999), tambom vetoriais e ainda do tipo cadasu·al,

disponivel no LABGEO, ajudamm a compor 0 Capitulo 2 e integraram 0 Projeto.

As imagens do satelite CBERS2 (INPE, 2005), foram geo-referenciadas no

SPRING, usanda os pianos de infonnarrao hidrografia e vias de acesso como refen!ncia

a aquisiyao dos pontcs de contrale. Tecnicas de PDT, como composi~ao colorida;

trallsforrna~ao II-IS, foram aplkadas, com 0 objetivo de facilitar a extracao da

infonnacao uso e cobertura. A classifica~ao muIt-iespectral, nao foi realizada, em face

da generalizacao. Mas, sobre as imagens trat'adas ou nao, as classes area vegetada e

flaO vcgetada, bem como a identificacao da rodovia BR 277, foram possiveis de serem

idcntificadas.

Para compor a mapa de uso e cobcltura do solo da area estudada com classes mais

detalhadas do que as anteriorrncnte citadas, utilizou-se levantamento pre-existente.

Sabre a mesa digitalizadora e 0 software AutoCAD 12. digitalizou-se 0 mapa. Em

ambiente SIG, com apoio a programacao LEGAL, foram gerados os mapas de

confronto entre "uso" e "faixas marginais de preselvacao".

Como a Lei 1110stratambem que classes de dec1ividade sao area de preservacao

pennanente, 0 mapa de declividade roi gcrado em graus e tambem e percentual. Este

illtimo para estabelecer qual fase de relevo de acordo com a EMBRAPA (1999) faziam

parte da {uea de estudo. Imagens em 3D foram criadas.

Realizados os cl"Uzamcntos, procedeu-se aos crucuJos de areas, finalizados com a

analise dos dados e infonnacoes geradas.
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5.0 RESULTADOS E DlSCUSSOES

5.1 USO E COBERTURA DO SOLO

C01110 citado na metodologia, a imagem de satelite do CBERS2 contribuiu para

distillguir as areas cobertas e naa cobertas por vegetayao. A Figura 6 mostra uma

composiyao colorida falsa cor. No canal do R, alocada a banda Verde do Visivel; no

canal G. a banda do IVP (Infra Velmelho-Pr6ximo); no canal B, a banda do Vermelho

do Visivel. Esta combinayao se deu peJa necessidade de realyar em tons esverdeados a

c1asse vegetayao. Esta tern boa reflectancia (tons de cinza mais claros) na banda do

IVP em cont:raste a eventuais os corpos d'agua e solo exposto que tem comportamento

espectral de baixa reflectancia. As tonalidades em magenta, representam areas sem

vegetayao, que poderia ser solo exposto, area urbana, vegetayao rala. Ambos esH'io

refletindo nas bandas do VERDE e VERMELHO do visivel. Entao a combina~ao das

luzes R com B, resulta nesta tonalidade magenta que representa estes ternas. Urn outro

elemento de interpretayao de imagem que esta indicando 0 usc, e a forma. Observa-se

celta geometria para a mancha urbana que situa-se a leste do mapa. A via de acesso,

proxima a mancha urbana, em tonalidade tambem magenta, indica a importflJlcia do

elemento de interpretavao de imagens localizayao.

Os dados de uso e OCUP",aOsolo da area estudada compilado de CPRM (1999)

apresenta nove classes (Figura 7) pertencentes aos teroas: parque industrial, area

urbanizada, mata, planta90es e cria9ao de bovinos e ovinos.

Conforme observado tambem na Figura 6, oa regiao leste da bacia hidrob'Tafica

esta locaJizada a area urbana. Mas pela natureza do levantamento, observa-se que

tambem reserva-se a uma area industria1.

Pode-se observar atraves do Gnifico 2 e da Figura 7, que ainda existem areas

(em relavao a bacia hidrogrMica) de mata (inc1uindo mata com araucarias) nas

proximidades da Escarpa Devoniana. E que de todas as classes de uso ca1culadas, esta

possui a maior representatividade em area. Mas esta situacao nao indica que esta bacia

hidrograflca esteja em situacao regular. Tambem, uma pequena parcela de criacao de

bovinos e ovinos situada na regiao norte da bacia hidrognifica tambem esta inclicando
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interferencia na area de protecao arnbiental, contribuindo com a degradacao da mata

ciliar. Somente 0 mapa de confronto ira mostrar a situacao da area. Mas para tal, faz-se

necessaria mostrar as inforrnacoes das faixas que devem seTpreservadas para os cursos

d'agua, lagos e nascentes.

GRAFf CO 2 - AREA DAS CLASSES DE USO

ovinos
o Bovinos, muito restnto,

o Bracatinga, milho e
feijao

o Capoeira, incluindo
pequenas are

o Mata, incluindo mata
com araucar

o Satata, milho e feijao

18

16

o Lavra em atividade

OCampo, incluindo
capoeira rala

o Parque Industrial

o Cidade, dis1rito, vila
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5.2 FAlXAS DE DISTANCIA

A Figura 8 ilustra as faixas marginais, consideradas como Area de Preserva<;:ao

Pcrmanenle, eon forme a Lei 4.771, para os rios (Fig.8A); nascenles (Fig.8B) e

Represas ou lagos (Fig.8C). Confonne moslrado no Quadro 4, as I.ixas coloridas

representadas sabre estes corpos d'agua, representam as faixas que devem sec

preservadas. Assim, para as nascentes, a faixa e de 50 metros. Para, 0 curso do rio, a

faixa c de 30 m. Para 0 lago, 50 metros. De toda a area da bacia considerada no

trabalho (aprox. J 3,27 km2), estas faixas representariam 22,2% para as margens do

curso d'agua (area 2,95 km2), 5,12% para as margens das nascentes (0,68 km2) e

0,67% para as margens das represas, que deveriam sec preservadas. Ou seja,

totalizando aproximadamente 28% do total da bacia.

Fig.8A

.. ...
........_.

# - •

...•• • e... ..,:., ....
. -i... .. ...-
...

Fig. 88

Fig.8C
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5.3 CONFRONTO ENTRE usa E FATXASDE PRESERVA<;:Ao

o Quadro 5 mostra um esquema do cruzamento das classes de uso do solo com

as faixas de preserv8yao ambienlal, ou seja, mostra que todas as classes das variaveis

envolvidas (uso, faixa marginal) devem ser consideradas antecedendo a impiementayiio

das fUl1yoes. Deve ser observado que cada classe tern UI11 indice representado por urn

ntmlero (Ex. Faixa de proteyao arnbiental do rio (de 0 a 30 m), tern indice J. Batata,

miUlO e feijao, indice I).

QUADRO 5 - CRUZAMENTO DA AREA DE usa DO SOLO COM A AREA DE

PROTE<;:Ao AMBIENTAL

Faixa de prote~ao ambicntal Uso e cobertura do solo

, '"."".',m'~~.m",.'~
1 Batata, milho e feijilo

2 Bovinos, muito restrito, OVil105

dono(deOa30m) -~ 3 Bracati.nga, milho e feijao" ---.
\~~~ 4 Campo incluindo capoeira rala

2 Faixa de protecao \"" "" 5 Capoeira incluindo areas com pasto

ambiental das nascentes \\~6 Cidade, distrito, vila

e lagos (de 0 a 50 01) \\ 7 Lavra em atividade'\ 8 Mata, incluindo mata com araucaria

9 Parque industrial

o QUADRO 6 mostra a eleiyao das classes efetuada pel a autora em duas

categorias: De acordo e Desacordo a Lei.
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QUADRO 6 - ELEI<;:AO DAS CLASSES DE ACORDO E DESACORDO

De acordo com Lei

I, 1:2, 1:3, 1:5, 1:6, 1:7, 1:9

Em desacordo com a Lei

1:4, 1:8

2:4,2:8 2: I, 2:2, 2:3, 2:4, 2:

As combinacoes [1:4, 1:8, 2:4 e 2:8] scrao consideradas areas em acordo a Lei,

porque envolvem as classes "campo incluindo capoeira rala" e '''mata, incluindo mapa

com arauc{uias" em faixas de 30 metros ao rio que ainda preservam as caracteristicas

de naturais da areas em acordo com a Jegislacao. 0 mesmo se da para as combinacoes

[2:4; 2:8]. S6 que a faixa de preserva((ao neste casa e de 50 metros (lagos e represas).

Ja as combinal'oes [1:1,1:2, 1:3, 1:5, 1:6, 1:7, 1:9] e [2: 1,2:2,2:3,2:4,2:] serao

consideradas areas em desacordo a Lei, pelo tipo de ocupacao que elas representam em

,ireas que deveriam ser protegidas au com no minima, a ocolTencia das duas classes de

usa antenonnente citadas.

5.4 CONFRONTO usa verslls LEI

A Figura 9, apresenta 0 principal produto da Pesquisa, 0 Cfllzamento das areas

da faixa de preservayao com as areas de uso do solo. Mostra em classes tematicas as

areas que estao em acordo e desacordo com a lei. A classe em verrnelho esta indicando

que a area esta em desacordo corn 0 c6digo florestal, e a classe em cor verde indica

areas em acordo com 0 c6digo florestaL

Nota-se que a leste da area estao concentTadas as classes em desacordo a Lei.

Esta situayao mostra a influencia do crescimento urbano que se da a leste da area. A

Figura 10, captura de tela do Projeto, mostra as classes do area do Mapa de Confronto

(Figura 9) sabre a composi9ao colorida da imagem de sateiite, conflffilando a

problemiltica. A oeste, tambem ha areas em desacordo a Lei, entretanto em menor

quanti dade. Restando somente a por~ao Norte da area, com maior concentray30 de

areas em acordo ao c6digo f]orestal.
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FIGURA 10 - AREAS EM ACORDO E DESACORDO saBRE A TMAGEM DE

SATELlTE

- j PI:"f'p>cor<i!o~;;·

~~E>;>b:rO>.lt* lIo~mnl!i.•,1[Oo<;•.•.~.•. Z!~[><>Ol.P."'l !!7I'1""""""",,,d.flll"l.,JL[

Na Figura 10, tambem e interessante ressaJtar a seqUencia de aparecimento das

classes do confronto. Da direita para a esquerda, observa-se a seqUencia: Desacordo-

Acordo, Desacordo-Acordo-Desacordo.

Figura J I, onde tem-se as classes de usa e as classes de confronto sabre a banda

do vermelho do visivel, observa-se as classificayoes das ocupa¥oes de cada area.
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FIGURA II - COMPARTIMENTOS DO CRUZAMENTO E usa

A figura I I, mostra a classificayao das areas com as Ocupa90es do solo da

regiao. As classes em vermelho representam as areas em desacordo com a Lei, e as

classes ern verde representam as areas em acordo com a Lei.

A area I (SCy30 em desacordo), SihIada a leste da regiao, e composta pela

parque industrial, criayHo de animals, area mbana, e cul6vo de milho e feijao.

A area 2 (set;ao ern acordo), e composta pel a vegeta9ao natural da regiao, logo,

representa seT uma area conservada.

A area 3 (seyao em desacordo), possui piantayao de batata, milho e feijao, lavra

em atividade, e capoeira incluindo pequcnas areas de pastagem, observa-se 0

desequiliblio ecol6gico da regiao.

A area 4 (seyao em acordo), situ ado a oeste da area de estudo, e composta por

matas, incluindo matas com araucarias, esta e a maior area da bacia hidrognifica

ilustrando estar em acordo com a Lei.

A area 5, eSl<i localizada nas proxirnidades da Escarpa Devoniana, e e ocupada

peJa c1asse lavra em atividade.
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o Grilfico 3, mostra 0 resultado do calculo de area das classes em desacordo e

acordo com relayao a bacia. Observa-se que as Meas em desacordo, especial mente para

as margens dos rios e nascentes, sliperam as em acordo.

GRAFICO 3 - AREA DAS CLASSES EM ACORDO E DESACOROO

14

Area das classes em acordo e desacordo

Acordo

5.5 DECLlVIDADE DA AREA DE ESTUDO

Atraves da pesquisa, pode-se constataT que a area de estudo e bastante

acidentada. De acordo com 0 c6digo florestal teclas as areas, iguais au superiorios a

inclinay30 do ten"ene de 45° sao consideradas arcas de preserva'rao pClmanente.

A Figura 12 mostr3 0 mapa de declividade em graus da area de eShldo. Todas as

classes com declividade sllperjor a 45° silo consideradas areas de preserv8yiio

pCll11anente. 0 Gnlfico 4 mostra a area das classes de declividade e 0 sell percentual.

Nota-se que a c1asse de 45° e a quarta em area (GrafAA) e perfaz 8% do total da area.
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GRAFICO 4 - AREA DAS CLASSES DE DECLlVlDADE
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Area das classes de declividade e area da bacia
(A)

oOa2graus
o2a5graus

1

05a 10graus

o10a20graus

020 a 45 graus

o Maior 45 graus

o Bacia'"

Percentual das Classes de Oeclividade em graus
(6)

DOa2graus

o2a5graus

05a 10graus

010 a 20 graus

020 a 45 graus

o Maior 45 graus

Pela Figura 12, observa-se que as faixas de declividade concentral11-se a oeste

da area. Nesta pOryaO encontram-se as classes de uso "lavra em atividade" e "mata,

incluindo araucil.lia". A Figura 13 ilustra 0 exposto.



FIGURA 13 - DECLIVIDADE EM CONFRONTO AO usa

ill~l
~..l.JUr.br40'_ UOSPflI~r.~11Q"""'-1:- ~_"""".I1I1"I,Jl..lla_("'tI'O'iI=J I

A Figura 14, ilustra uma imagem de satelite fundida com os dados de releve

(imagem da grade). Ou seja~ lima composiyao IHS que mosh"a as infollllac;6es

rcrnaticas da imagem de satelite com as cores altimetricas. Nesta figura, observa-se que

a area leste possui lima colorac;ao 8marelada (cor representando a altimetria mais

bajxa) que esta situada em arca urbana e indusnial. Na area central em tonalidades

verde e azul, eSfa situado as plantac;oes e criac;ao de bois C ovelhas. A faixa azul

representada no inicio da Escarpa e a area em que se encontra a vegetayao regular

dessa bacia hidrognifica, e a area a oeste em vermelho se encontra a Escarpa

Devoniana representando a parte mais alta do relevo (Figura 15).
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FIGURA 15 - REPRESENTA<;:AO 3D DO RELEVO SOMBREADO

5.6 ATIVIDADES DE CAMPO

Objetivando reconhecer a area de estudo, bern como posteriomlenle averiguar a

sitllayao da area, constatou-se de fato que a leste da area de estudo concenlram-se as

OcupClyoes iITegulares do solo, sejam esta pOl' atividades agricolas (plant:io de

hortali.,as, planlio de milho e feij.o), bem como por edifica.,oes (casas, comercios,

indllstrias).

A Figura 16 mostra 0 registro fotognlfico do ponto da bacia situado nas

coordenadas planas (m) X ~ 642 418; Y ~ 7 183 942, que fefere-se a um afluente do

Rio Cachoeira. Observa-se que apesar de representar urnestreito curso d'agua ( menos

de 10 111) preservado, comp6em pequena parte da Bacia, que se destoa das demais

areas invesl'igadas.
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FIGURA 16 - AFLUENTE DO RIO CACHOElRA

Foto: Telma Satel Branco
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6.0CONCLUsAo

o presente estudo permitiu constatar que 0 usa do solo da bacia hidrognifica

Rio Cachoeira, analisada frente aD C6digo Florestal Brasileiro (Lei 4.771), l110stra para

as faixas rnarginais de prescrva~ao de nos, nascentes e represas, urn comportamenro

espaciaJ em seqUencia para as classes "Dcsacordo" e "Acordo". Ou seja, sequencia de

Leste para Oeste do ripo: Desacordo(I')-Acordo(2')-Desacordo(3')-Acordo(4')-

Desacordo(5").

Nas seqOencias impares (desacordo) com eXCCy30 a primeira, scmpre apafeee a

c1asse lavra em atividade. Da seqUencia I, principal fator cia auselleia cia vegetayao

reserva-se a atividades agricolas. No extrema leste (Iado dircito cia figura), a atividade

industrial predomina juntamente com ocupayao urbana.

As seqiiencias pares (em acorda), sao positivas em face da presenya de

vegetay30 incluindo representantes de Floresta de Araucaria.

Ainda com relacao as faixas marginais, constatou-se que as classes em

desacordo superam as em acordo. A area das classes em acordo oClipam 1,38 knl e as

classes em desacordo, 2,35 k.m2
, confinnando a hipotese de que na area predomina

incoerencia de uso frente a Lei de 15 de setembro de 1965.

Com relacao a faixa de declividade de 45°, em area, ocupa a quarta posiCao em

relacao as demais. Do total de area da bacia eonsiderada (aprox. 13,57 km2), apenas

1,09 km2 ocorre em areas com declividade acentllada e que a Lei exige que seja

preservada. Esla pareela eoncentra-se a Oeste (Iado esquerdo da Figura) da area, ollde

predomina vegetacao, que no mapa de uso incluia representante de Araucaria.

Entrelanto, ocorrencia de lavras e areas industriais incluem-se nestas classes de

declividade, levan do a indicar certa incoerencia ao que exige a Lei e maior atel1r;ao ao

manejo destas areas.

Atraves de pesquisas de campo, constatou-se a veracidade da irregularidade da

area estudada. Em alguns trechos da margem do rio, existem inlllllcras familias que

habitarn e cultivam batala, milho e feijao nos corredores de preservacao ambiental que

deveriam ser preservados. 0 mesmo aCOlllecenas proximidades de grandes industrias.
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Assim, diante do que se propos, a MOllografia atinge sells objetivos ao compor e

analisar 0 mapa de confronto entre usa e faixas marginais da Lei 4.771.

Entretanto, como mostrado no capitulo 3, no planejamento de bacias, rases

como: diagnose, prognose e avila, entendidas como conhecimento, previsao e

impiantayao, exigcm a elaborayao de illventatios e (tiagnosticos, tanto dos aspectos

fisicos como s6cio-economicos e institucionais da bacia hjdrografica. Assim, os

resultados para um piancjamcnto podcm ser considerados preliminares e conStlluem

palte da segunda ctapa, faltando 0 invcntario e abordagem dos aspectos s6cio-

economicos (Geografia Humana). Esta situayao reflete a necessidade da continuidade

do tTabalha.
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