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RESUMO 
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0 ecoturismo e urn tipo de atividade comumente indicada para zonas que envolvem a 

intenyiio de conservayiio ambiental. Entretanto, nessas areas e comum a presenya de 

atividades agricolas, que entram em conflito com a nova realidade. 0 agroturismo tern se 

apresentado como uma altemativa adequada ao uso conservacionista de areas 

agrosilvopastoris. Porem, essas atividades sao irnplementadas sem uma fundamentayiio 

tecnica, que se preocupe com os irnpactos decorrentes. Este estudo propiie - se a dar urn 

passo nesse sentido, apresentando urn processo de planejamento ambiental que !eve ao 

desenvolvirnento desta atividade. Esta proposta foi aplicada na Zona Turistica de Sousas e 

Joaquirn Egidio, e efetuada em 4 etapas distintas. Nas duas prirneiras o diagn6stico 

ambiental foi realizado em duas diferentes escalas :regional (1:25.000) e das propriedades 

rurais (1: 1 0.000). A avaliayiio foi feita mediante mapeamentos, ponderayoes e 

questionamentos estruturados. De acordo com os resultados obtidos , foram estabelecidas 

diretrizes e programas para cada escala de avaliayiio ambiental e altemativas de atrayiio ao 

agroturismo. Tambem foram identificados os provaveis impactos ocasionados por essas 

propostas. Este conjunto de medidas formam o Plano Preliminar de Gestiio do 

Agroturismo, que tern por objetivo o desenvolvimento integrado do agroturismo na bacia 

do Ribeiriio das Cabras. Este Plano foi idealizado para ser submetido aos atores sociais 

envolvidos, que tomariio as decisoes sobre os rumos da atividade na regiao. Este trabalbo 

resultou na apresentayiio de urn roteiro metodol6gico de avaliayiio e irnplementayiio do 

agroturismo. 
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CONTRIBUTIONS FOR AGROTOURISTIC PLANNING IN 

ENVIRONMENTAL PROTECTION AREA OF SOUSAS E JOAQUIM 

EGIDIO (CAMPINAS, SP) 

SUMMARY 

Author : MS. Valeria Sucena Hannnes 
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Co- adviser: Pro£ PhD. Jansle Vieira Rocha 

If s connnon to exist a conflit between the agricultural use of land that doesn't worry about 

the environmental impacts and the agrotourism that is based on a planning where 

agricultural activities and environment preservation are possible, This is ecotourism-a kind 

of business often used in areas where environment preservation is needed. And it is also 

what this study offers. This offer was apllied in Sousas e Joaquirn Egidio Tourism Zone, 

Campinas, SP, and done in two different aspects: regional (I :25.000) and local-rural 

proprieties (1:10.000). The evaluation was done though maps, ponderation and local 

inquiring questions. According tothe results were set measures and programs for each 

aspects and alternatives for agrotourism interest. It was also identified the probable impacts 

resulted by these uses. This set of measures is the Management Agrotourism Planning that 

has as its aim the development of the agrotourism in Ribeirao Cabras Basin. This planning 

was idealized to be subnnnited to ael the social facts involved, that will take the decisions 

about the local activitie. This paper resultde into a presentation of a methodological guide 

of evaluation and agrotourism implementation. 



1. INTRODU<;AO 

Nos processos de planejamento ambiental, o ecoturismo e uma alternativa de uso 

normalmente indicada a Areas de Protec,;ao Ambiental, cuja conservac,;ao e preservac,;ao do 

meio sao de releviincia incontestavel, para o bern comum. No entanto, e freqiiente, nessas 

areas, a presenc,;a de atividades agricolas. Alguns pesquisadores sugerem uma adequac,;ao 

dessas atividades a nova situac,;ao, mudando - se a forma de explorac,;ao da terra, pela 

promoc,;ao do agroturismo. Esta atividade e mais comum no exterior, sendo a Ita!ia urn dos 

principais centros agroturisticos do mundo. No Brasil esta experiencia existe, mas nao se 

subsidia em bases cientificas s6lidas. Atualmente ainda se pergunta onde, como fazer e 

como viabilizar economicamente o agroturismo. 

0 agroturismo tern sido empregado como uma nova e combinada alternativa de uso da 

terra, que atende a comunidade rural, no anseio de desenvolvimento economico e social, 

exigindo, de forrna indireta, uma melhor ordenac,;ao rural. Em contrapartida, a demanda 

crescente de turismo alternativo se da pelo aumento da insatisfac,;ao da vida moderna, alem 

de o turista cosmopolita demonstrar maior sensibilidade as causas preservacionistas do 

meio ambiente e a conservac,;ao do patrirnonio arquitetonico e cultural. De acordo com 

BRAMWELL (1994), ainda sao validas as afrrmac,;oes de FRANKENBURG (1966), que 

caracteriza o turismo rural como uma associac,;ao de economia simples, relac,;oes de trabalho 

em sistema fechado e familiar, geralmente desenvolvido em areas com baixa densidade 

populacional. Assim, promove-se o desenvolvimento rural, utilizando a atividade agricola 

como alternativa de entretenirnento aos turistas. 0 agroturismo pressupoe ainda a 

maximizac,;ao das receitas dos produtores rurais, o desenvolvirnento regional com a 

promoc,;ao do turismo conservacionista, educativo, social e de lazer, assirn como agente 

gerador de empregos, redistribuidor de renda e contribuindo ainda para o aumento da 

arrecadac,;ao de impastos (LANE, 1994). Alem do mais, enquadra - se as premissas de 

planejamento ambiental, uma vez que as perspectivas esperadas de utilizac,;ao da terra 
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agricola estao baseadas na sustentabilidade do sistema de exploravao, assegurando o uso 

multiplo dos recursos naturais e agropecuarios, influindo no processo de conscientizavao da 

populavao sobre o meio, alem do fornecimento de produtos mais saudaveis. Sendo esta 

uma modalidade de ecoturismo, de acordo com BOO (1990), presume- se que o manejo 

conservacionista utilizado vise o beneficio economico obtido com a preservavao dos 

recursos naturals. 

Em resumo, as atividades do meio rural apresentam-se como urn instrurnento turistico 

positivo de revitalizavao ou reabilitavao do ambiente e da cultura de urna localidade ou 

regiao. Esta e, por exemplo, urna concepyao apresentada para a Zona Turistica da AP A 

(Area de Protevao Ambiental) de Sousas e Joaquim Egidio, situada as margens da rodovia 

D.Pedro I, a 20 km do Centro da Cidade de Campinas. 

Nos estudos realizados pela SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ... (l996), para a 

defmivao da Area de Protevao Ambiental - AP A de Sousas e Joaquim Egidio, foi feito o 

levantamento de todos os fatores ambientais, estruturais e conjunturais das zonas urbana e 

rural. No docurnento consta urna serie de normas que norteiam as regras de uso e ocupa9ao 

das terras, expresso num zoneamento que objetiva proteger os mananciais, a biota e o solo. 

Os docurnentos destacam que a regiao da micro bacia do Ribeirao das Cabras apresenta urn 

conjunto de atributos potenciais a explorayao do ecoturismo. Por conseguinte, ela foi 

denominada, no zoneamento ambiental, Zona de Potencial Turistico- Z.TUR .. 

As diretrizes estabelecidas neste estudo, que visam ao desenvolvimento economico e social 

da Z. TUR., propuseram o ecoturismo como a (Jnica modalidade de turismo adequada, uma 

vez que a sustentabilidade economica desta atividade depende da conservavao dos recursos 

naturais. Por outro !ado, em torno do eixo do Ribeirao das Cabras estao situadas chacaras e 

fazendas produtivas, que, sofrendo os reveses da crise economica, tendem ao parcelamento 

e loteamento da terra como forma de aurnentar o valor da terra nua. Portanto, o agroturismo 

apresenta - se como uma nova perspectiva de desenvolvimento, sem criar impedimentos a 

produvao primaria, fonte de capta9ao de capital da area de estudo. 

Normalmente, o planejamento do meio fisico para fins de determinavao dessas 

potencialidades e limitaviies de uso agricola utiliza metodos de avaliavao de terras, como o 

sistema de capacidade de uso (LEPSCH, 1991). Este metodo envolve, alem do estudo do 

solo, elementos complementares como por exemplo, classes de declividade, uso atual da 
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terra, erosao e/ou riscos. 0 relevo, hidrografia, cohertura vegetal, vias de acesso, paisagem 

e fragilidades do meio fisico podem apresentar - se como adequados indicadores ambientais 

para a compreensao da diniimica ambiental e deterrninayao de regras conservacionistas de 

uso da terra, importantes no processo de decisao. VALERIO FILHO (1994), citado por 

CAVALIERI (1998), afirma que, comumente, empregam se tecnicas de 

geoprocessamento em sistemas de informayao geogrifica (SIG) para se realizar a coleta, 

manuseio e analise dessa grande quantidade de dados cartognificos. Sob uma perspectiva 

temporallespacial, a automayao desses procedimentos mediante SIG, reduz os custos e 

atende as exigencias de integrayao nipida dos dados digitais e procedimentos de 

planejamento. 

Este trabalho pretende associar principios de planejamento ambiental e ecoturismo para 

defmir criterios ao desenvolvimento adequado do agroturismo, utilizando como estudo de 

caso a bacia hidrognifica do Ribeirao das Cabras. Para tanto, e necessario conhecer os 

pariimetros de potencializayao do agroturismo da Z. TUR. e das propriedades rurais. A 

principal estrategia e a sistematiza91io de procedimentos de planejamento ambiental, onde o 

inventario, a seleyao, o mapeamento e a avaliayao ponderada dos indicadores ambientais 

subsidiem o diagn6stico de potencialidade agroturistica da area. Na avaliayao de aptidao 

das propriedades e importante estabelecer as caracteristicas existentes e potenciais. A partir 

de entao, definem - se diretrizes de a91io e alternativas de atrayao, considerando sempre a 

possibilidade de implementayao de urn agroturismo dentro da concepyao de "turismo 

brando". No con junto, essa proposta fundamenta - se no estabelecimento de uma estrategia 

metodol6gica holistica, que integra as informayoes por tecnicas de geoprocessamento e 

propicia a definiyao das areas aptas ao desenvolvimento de agroturismo, hem como as 

provaveis a9oes tecnicas a serem debatidas pela comunidade local. Em suma, pretende se 

planejar e programar o desenvolvimento do turismo em sistemas agrosilvopastoris da 

z. TUR. com regras rigidas de conserva~;ao ambiental, de tal forma estruturado, que 

possibilite a aceitayao da principal hip6tese deste trabalho: o planejamento agroturistico a 

ser proposto sera aplicavel em outras areas rurais. 
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2. OBJETIVO 

0 objetivo deste estudo e formular uma proposta de roteiro metodol6gico que associe 

principios e metodos de planejamento ambiental e ecoturismo, visando propiciar o 

desenvolvirnento adequado do agroturismo em areas rurais. 
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3. REVISAO BIBLIOGAAFICA 

3.1.PLANEJAMENTO E TURISMO NO BRASIL 

"A polftica nacional de turismo no Brasil, insere-se tardiamente 

dentro da historia do planejamento no pais e ainda niio tern 

contornos delineados. 0 que foi planejado e realizado abordou o 

turismo apenas como um fenomeno economico gerador de divisas. 

Porem, o turismo e mais que uma mercadoria para equilibrar a 

balanr;a de pagamentos; uma polftica nacional de turismo deve 

abranger o aspecto social e psicologico do mesmo, a jim de que 

seja vista como uma atividade humana que deve, como o lazer, ser 

parte essencial da vida". 

Angeli (1991) 

As afurna9oes de ANGELI (1991) citadas acirna sao, ern grande parte, fundarnentadas no 

direcionarnento evolutivo da politica turfstica no Brasil, que ate recentemente niio se 

preocupou com o planejamento e os irnpactos ambientais relacionados ao turismo. A 

Politica Nacional de Turismo teve sua origem em 1966, ano em que o Decreto-lei 55 de 

18/11 criou o Conselho Nacional de Turismo - CNTur e a Empresa Brasileira de Turismo -

EMBRATUR. A partir deste ato legal foi regulamentado o Sistema Nacional de Turismo, 

criando-se o FUNGETUR - Fundo Geral do Turismo - com o Unico objetivo de prover 

recursos para financiamento de ernpreendimentos, obras e servi9os de frnalidade ou 

interesse turisticos. Em 197 4, regulamentou-se a presta<;:iio de servi<;:os turisticos das 

agencias transportadoras, e em 1977 instituiram-se incentivos fiscais ao turismo estrangeiro 

no pais. Outros tantos atos norrnativos sucederam - se, sem nunca atuarern no ambito de 

preocupa<;:iio ambiental e social, sernpre apresentando-se como urna atividade altarnente 

irnpactante. No entanto, em 1992 o Plano Nacional de Turismo trata da pnitica do turismo 
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como forma de promover a valorizac,;ao e preservac,;ao do patrimonio natural e cultural do 

pais e a valorizaryao do homem como beneficiario final do desenvolvimento turistico 

(LOPES, 1994). A partir de dezembro de 1993 foi iniciado o processo de municipalizaryao 

das ary5es do turismo, facilitando a gerencia das atividades turisticas pela descentralizaryao 

do poder de decisao. 

Em toda a America Latina desenvolveu-se o "turismo da rniseria", cujo elemento pitoresco 

ou folcl6rico e a pobreza e as diferenc,;as sociais. Usam-se para tanto o indio, as favelas e a 

comunidade pobre como exemplo do resquicio escravocrata. Dessa forma, o turismo passou 

a ser cumplice desse cenario, cooperando com grupos que mantem o seu bem-estar a partir 

dessa pobreza. E, entao, importante ressaltar o verdadeiro sentido preservacionista, para 

proteger globalmente a natureza, o homem e a sua cultura. 

Para as comunidades envolvidas, o turismo implica nao apenas dinheiro circulando, 

instalac,;oes sendo construidas e servic,;os de apoio sendo administrados. Implica tambem 

pessoas se deslocando, comunidades recebendo pessoas. Urn hom planejamento de turismo 

requer urna profunda pesquisa social, onde toda e qualquer tentativa de neutralidade seria 

urn desrespeito para com os sujeitos que necessariamente fazem parte do processo. E 

importante atender as exigencias s6cio-culturais das comunidades locais e seu entomo. Por 

isso, e necessario urn planejamento elaborado sob bases do conhecimento cientifico, que 

perrnita obter o conhecimento exato dos fatos, que tenha objetividade, dominio dos 

metodos de pesquisa, paciencia na confecc,;ao e tolerancia para checar hip6teses e adrnitir 

erros. 

A ausencia de urna plano de desenvolvimento sustentavel turistico dificulta o planejamento 

territorial. No Brasil, isto provoca o planejamento pontual, normalmente fundamentado na 

beleza cenica das paisagens e na disponibilidade de equipamentos e instalac,;oes, sem 

considerar o risco de impacto ambiental. 

JAFARI (1994) exp5e que o turismo e considerado como a segunda atividade econornica 

no mundo, ap6s a industria, dando inicio nos circulos acadernicos, a urn prornissor 

processo de cientificac,;ao e amoldando-se aos metodos de investigac,;oes existentes. Os 

impactos produzidos pela atividade turistica necessitam de estudos de avaliac,;ao que 

perrnitam encontrar soluc,;oes rnitigadoras, gerando outro tipo de planejamento - de 

avaliaryao, rnitigaryao e monitoramento de impactos. 
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Quando se fala em "planejar cientificamente" o termo apresenta uma diferen9a fundamental 

do "pretender fazer", que, ao contn\rio do primeiro, exige a utiliza91io de metodos 

cientificos que permeiam e orientam o planejamento. 

0 planejamento do turismo rural integrado, desenvolvido por ESCALONA (1994), baseia

se no fomento da biodiversidade, o respeito a identidade cultural, o aumento da renda e 

nivel de vida da popula9iiO residente e a aplicayiio dos principios de economia da produ91io 

turistica, evitando o risco de desenvolver o turismo irnpactante de longa dura9iio. 0 turismo 

suave ou brando e o que apresenta fluxo compativel com a capacidade de recep91io de 

determinado local em determinado tempo, oferecendo pequenas condi9oes de ocasionar 

impactos ambientais e culturais. Ou seja, o maior esfor9o deve ser feito no controle do 

fluxo turistico, mantendo-o proximo a capacidade de conserva91io da area. 

0 turismo em parques nacionais e outras areas protegidas esta emergindo como uma 

atividade crescentemente popular, devido as tendencias de contraposi91io a vida urbana. 

Existe o interesse cada vez maior no turismo participativo, de aventura, e orientado a 

natureza e a necessidade de integrar a conserva9ao como desenvo1vimento economico. 

Este novo enfoque do turismo apresenta beneficios e oportunidades, assim como tambem 

urn custo. De acordo com BOO (1991) os principais beneficios sao o incremento dos 

fundos para as areas protegidas, novos trabalbos para as comunidades locais e educa9ao 

ambienta1 para os visitantes. A mesma autora ressalta que os problemas normalmente se 

relacionam com a degrada9ao do meio ambiente, a instabilidade das fontes de ingresso, 

desigualdade das oportunidades e trocas socio-culturais indesejaveis. 

Num aspecto geral, o turismo ecologico e caracterizado por urn publico proprio, que atinge 

varias faixas etarias e busca o contato com a natureza em caminbadas e estudos 

sistematicos. Os roteiros baseiam - se na educa9ao ambiental, alternativas multiplas de 

entretenirnento rural, como a pesca, plantio, colheita, ordenha, montaria ou banho em rio e 

o descanso do dia em estalagens rusticas e aconchegantes. 

0 entretenimento rural relaciona-se com uma modalidade dentro de ecoturismo 

denominado agroturismo. Ele apresenta-se como uma alternativa de conservar o meio, 

reabilitar o patrirnonio sociocultural e a economia local (WINTER, 1993). No entanto, esta 

modalidade turistica possui insuficiente conhecimento tecnico, carecendo de estudos 

basicos. No Brasil sao poucas as experiencias em agroturismo e, quando existem, sao quase 
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sempre praticadas de manerra empirica ou intuitiva. Sem duvida, e necessario o 

desenvolvimento conceitual e metodol6gico dessa area de pesquisa, para que se possa 

explorar de maneira correta o potencial e a demanda hoje existentes. 

3.2. CONCEITOS DE AGROTURISMO 

0 agroturismo e o turismo em zonas rurais, onde as atividades turisticas e recreativas 

envolvem o convivio com as atividades produtivas de uma unidade agricola. Ele pode ser 

realizado a titulo de lazer ou descanso num ambiente cahno do campo, atendendo aos 

desejos atavicos de contato com a natureza. Deve tambem atender a curiosidade do turista 

cosmopolita em compreender a rela9oes de produ9ii.o, trabalho e s6cio-culturais da vida 

rural, como tambem usufruir do entretenimento tipicamente rural e gastronomia 

caracteristica. CROSBY (1993) define o agroturismo como urn segmento do turismo rural, 

com a peculiaridade de que se desenvolve em chacaras, sitios e fazendas, preferencialmente 

ativas, podendo haver participa9ii.o do turista nas diferentes atividades agropecuarias. 

TRONCOSO (1993) ressalta o acolhimento familiar como urn dos maiores atrativos nas 

estancias da Costa Rica e nas "labranzas" na Espanha. 

Segundo MOURAO (1995), em Ilheus, na Bahia, o agroturismo foi a forma sustentavel de 

comercializar o patrimonio natural e cultural, incentivando a conserva9ii.o e buscando a 

consciencia ambientalista. 0 Instituto de Estudos S6cio-Ambientais do Sui da Bahia relata 

que as visitas em fazendas de cacau foi a estrategia encontrada para o aumento da demanda 

turistica, motivando o aumento do tempo de perrnanencia e o numero de turistas, 

valorizando as estadias e aumentando a renda dos produtores. Acrescenta que o 

investimento necessario foi com saneamento basico e melhoria da qualidade da agua dos 

rios. LOPES (1994) caracteriza as diversas motiva9oes de turismo e afirma que o 

agroturismo e motivado pelo desejo de encontrar na natureza a tranqiiilidade perdida nas 

cidades. NOV AES (1994) acrescenta que o agroturismo revitaliza a vida pacata do campo, 

tornando a valorizar os habitos e costumes rurais. 

Na Italia, o agroturismo e conceituado por CROSBY (1993) como a casa de campo ou 

granja usada como alojamento e integrada a explora9ii.o agropecuaria. Para os jovens serve 

de atividade recreativa e descobrimento do meio rural. 0 atendimento deve ser realizado 
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pelos pr6prios donos, como ja ocorre no Brasil, especificamente nas Serras Gauchas, onde 

os produtores de vinho recebem urn ntimero crescente de turistas (PELLEGRINI; 1993). 

EMBACHER (1994) afrrma que na Austria M quase 21.000 fazendas que exploram o 

agroturismo, seja para vis ita (turismo de urn dia ou itinerante ), perrnanencia temporaria ou 

por troca de trabalho agricola ajovens de ferias (turismo educacional). 

A EMPRESA ... (1994b) considera que o agroturismo possui a mesma concepc,:ao do 

chamado turismo rural, diferenciado apenas pe1a associayao obrigat6ria com locais que 

propoe algum contato com atividades agricolas. Este material enumera ainda algumas 

caracteristicas como o desenvolvimento economico e social do meio rural, a melhoria da 

qualidade de vida, o aumento da sensibilidade it conscientizac,:ao ambiental e cultural e 

melhoria da ordenayao rural. 

CROSBY (1993) analisando o desenvolvimento do turismo sustentado, afrrma que e 

not6rio o aumento da demanda turistica nos ultimos anos, na busca de uma maior 

qualidade ambiental dos locais de destino. Ao rever o desenvolvimento agroturistico da 

Europa, ressalta a Grecia, onde M aproximadamente 10.000 unidades agricolas que 

exploram o turismo. Para a valorizac,:ao da mulher no campo foi criada uma cooperativa 

feminina de agroturismo. A primeira associac,:ao agroturistica foi fundada na Italia e os 

principios legais foram publicados em 1983. Pode - se resumir os objetivos de 

desenvolvimento do agroturismo na Europa nesta ordem: maximizac,:ao da receita do 

produtor, valorizac,:ao da terra e seus produtos, diversificac,:ao e ampliac,:ao da oferta 

turistica, conservac,:ao do meio ambiente, e turismo de baixo impacto ambiental, pois o 

ambiente e fiscalizado pelo proprio dono e pela pequena escala de interac,:ao com a 

popula~tiio local. 

DAVIES & GILBERT (1991), assrrn como SOCHER & TSCHURTSCHENTHALER 

(1994), afrrmam que o agroturismo e uma forma diferenciada e pouco agressiva de 

explora9iio agricola da terra. Os primeiros autores relatam que esta foi a alternativa de 

aumentar a produtividade da terra dos fazendeiros de Wales, no Reino Unido, com menor 

degradac,:ao do solo. Os outros autores acrescentam que, com o aumento da demanda 

turistica associado aos impactos negativos da agricultura na regiao dos Alpes, foi 

necessaria implementar o agroturismo como forma de conter a agressividade do turismo de 

massa. 
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3.3. EXPERIENCIAS DE AGROTURISMO NO EXTERIOR 

A hotelaria-resort de fazendas ou estancias nasceu da necessidade de hospedar quem 

viajava por regioes despovoadas e de paisagem atraente, porem carentes de uma estrutura 

de servi9os (EMPRESA ... , 1994b). Os norte-americanos foram os primeiros a acolher os 

visitantes em seus "ranchos", situados em lugares de dificil acesso, onde a ca9a e pesca 

eram abundantes, chamados de "farm houses" ou "country vacations". Com o decorrer do 

tempo, ao darem-se conta que o manejo racional dos servi9os poderia significar aumento 

significativo na renda familiar, procuraram aperfei9oar a oferta agregando-lhe uma serie de 

servi9os, tanto de estalagem, quanto de atividades "resort", hoje denominadas "working 

ranch", "geest ranch", " working farm", " ranch resort" ou "lodge resort" e " wilderness 

lodge". Na Nova Zelandia esta modalidade se desenvolveu nas chamadas "farm houses". 

Na Belgica esses estabelecimentos sao chamados de "Giter a Ia Ferme" e na Dinamarca de 

"Gites Ruraux". 

Na Europa o agroturismo e uma atividade importante na economia das comunidades rurais. 

Segundo TOWSEND(1992), e usual o turista utilizar as estalagens rurais domesticas, 

aproveitando o periodo de folga em cidades turisticas pr6ximas, como as casas de 

"labranzas" existentes em grande numero na Espanha, soluyao encontrada como alternativa 

de complementac;ao da renda familiar (ESPINOSA, 1995 ). No Reino Unido essas farm

houses oferecem alojamento e cafe da manha. Em Portugal o turista participa normalmente 

de forma ativa dos trabalhos agricolas. La, o maior atrativo e o acolhimento familiar e o 

contato direto com os costumes regionais. Na Italia e Grecia esta atividade ja se encontra 

organizada em cooperativas e associac;oes, devido ao seu importante papel s6cio

econ6mico local, aproveitando a demanda turistica, a manutenyiio da produc;ao prirnaria 

ativa, aliada a conservac;ao do patrimonio natural e cultural. A Associac;ao Nacional para o 

Agroturismo, Ambiente e Territ6rio fundada em 1965, por exemplo, possui unidades 

agricolas cadastradas em toda a Italia, conforme a figura 3.3.1. 
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Fonte eletr6nica: http:ilwww.mcsystem.itiagritur 

Figura 3.3 .1. : 0 agroturismo na Itiilia 

A paisagem agriiria e o principal fator de atratividade dessas propriedades, que resgata pelo 

agroturismo, o valor agregado da cultura agricola, a qualidade dos produtos e gastronomia 

regional e melhora a qualidade de vida mediante fecunda e equilibrada troca cultural 

(http://www.mcsystem.it/agritur). 

Na America do Sui, hii mais de 15 anos, urn importante desenvolvimento do agroturismo 

iniciou-se no Chile, a partir do projeto Fundo Paraguay Centinela, localizado na 

comunidade de Frutillar, uma das ribeirinhas do lago Llanquihu. Para fms turisticos a 

regiao e denominada de Zona de los Lagos del Sur de Chile. ESPINOSA (1995) ressalta 

que 94% dos h6spedes retornam com suas familias anualmente, e a motivaviio e o descanso 

e a possibilidade de contato com a natureza. Em sua maioria os visitantes sao do proprio 

pais e seu nivel s6cio-economico e medio a alto. 
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A partir de 1987, a centeruiria tradiyao rural argentina encontrou no agroturismo a soluvao 

de viabilizayao e rnanutenvao das rnagnificas fazendas com baixa rentabilidade, 

transformando-as em estilncias (VECCIDET, 1991). 

0 projeto de agroturismo mais destacado na Costa Rica e urn empreendimento de 

explorayao indireta, que se desenvolve na fazenda de cafe Tour del Cafe da empresa Cafe 

Britt. Lao agroturismo possui a propriedade de mostrar e explorar o processo de produvao 

agropecuaria, s6 conbecida pela grande maioria da populayao urbana atraves da midia, e 

tern sido urn futor de irnportilncia no desenvolvimento agrario daquele pais 

(TRONCOS0,1993). 

3.4. EXPERIENCIAS BRASILEIRAS EM AGROTURISMO 

E inegiivel o potencial turistico-ecol6gico no Brasil, principalmente, o charnado turismo 

rural. Existe urn grande numero de paisagens que compoem-se de fazendas antigas, sitios, 

bairros rurais, areas serranas, rios encachoeirados, lavouras diversificadas e outros atrativos 

rurais. Urna enorme gama de alternativas coloca - se para esse charnado turismo rural, 

permitindo tambem variaviies de atividades paralelas iis atividades agropecruirias, como 

pesca ou cavalgada. 

Dentre inumeras possibilidades espalhadas no vasto territ6rio brasileiro, foram citadas por 

PELLEGRINI (1993): 

- Fazenda de criayao de gado vacurn, no Pantanal e em diversos municipios de Mato Grosso 

do Sui, Goiiis e Minas Gerais; 

- Cidades cuja economia concentra - se na pecuiiria de corte, como Aravatuba(SP), 

Barretos(SP), Dourados(MS), Uberlandia(MG), Uberaba(MG), Lages(SC), Bage(RS), 

Passo Fundo(RS), Vacaria(RS) e outras; 

- As antigas fazendas cafeeiras, no vale do rio Paraiba(Sao Paulo e Rio de Janeiro) e no sui 

de Minas Gerais. 

Ainda segundo este autor, no sui do pais encontram-se fuzendas e pequenas cidades que 

concentram produvao viti-vinicola, especialmente Caxias do Sui, Bento Gonvalves, 

Veran6polis, Garibaldi, Farroupilha e outras no Rio Grande do Sui, com a convergencia dos 

trayos culturais de colonias. 
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Em Lages, a maior cidade do planalto catarinense, cuja economia e baseada em fazendas de 

criavao de gado vacum, ovino e equino, mantem-se as tradi<;oes, apesar dos equipamentos 

modernos. A hospitalidade herdada dos primitivos colonizadores atraiu turistas a Fazenda 

Pedras Brancas, por volta de 1986. Chegavam para tomar o cafe da manhii, o 

"carnargo"(leite tirado direto do ubere da vaca nurna caneca, onde foi colocado urna por<;ao 

de cafe quente e forte), tornado no proprio curral, e nela permaneciam ate o anoitecer, 

assistindo ou participando das atividades produtivas (tosa de ovelhas, doma de potros, 

insemina<;iio artificial, tropeada). NOV AES (1994) comenta que hoje a crescente demanda 

transformou Lajes no polo agroturistico do sui do pais. No municipio de Lavras do Sui, nos 

Pampas Gauchos, quase fronteira com o Uruguai, o turismo rural e uma atra<;ao nas 

fazendas-pousadas, desde 1993. La, os fazendeiros recebem seus h6spedes no Centro de 

Cultura e os levam ate suas propriedades, onde sao acomodados como amigos ou gente da 

familia e participam das "!ides campeiras". Segundo o EMPRESA ... (1994b), no Brasil 

usam-se mais as acomoda<;oes rurais em vilas, demonstrando a preferencia pela rusticidade 

ou, pelo menos, sua aceitabilidade. 

Segundo os estudos de LESTINGE (1995), reconhece - se o potencial turistico-recreativo 

de hortas orgiinicas no entorno do Estado de Sao Paulo pela visitavao, por urn dia, do 

publico de terceira idade e de crianvas. E importante salientar que Sao Paulo e considerado 

o principal estado emissor turistico do pais e da area selecionada para este trabalho. 

Algumas pequenas chacaras e fazendas do Rio de Janeiro e Sao Paulo estao sensibilizando 

o publico, apresentando o produto agroturistico em revistas de grande circulavao, 

aumentando a demanda e consequentemente seus lucros. No Espirito Santo, a Secretaria de 

Agricultura do Estado desenvolveu urn video, cujo tema e: "Agroturismo - A cidade vai ao 

campo para compras e passeios", como alternativa de marketing , facilitando a difusao da 

ideia (AGRODATA, 1996). 0 Governo de Minas Gerais, como apoio financeiro do Banco 

de Desenvolvimento Social de Minas Gerais, desenvolveu o Projeto de Turismo Rural

Prodetur, com o objetivo de mobilizar esfor<;os de resgate economico e social dos 

produtores agricolas. 
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3.5. ECOTURISMO, AGROTURISMO E PLANEJAMENTO AMBIENTAL 

Conforme SESSA (1983), "a politica turistica dos poderes publicos e determinada pela 

dupla exigencia de assegurar a satisfa9ao do turista e gerar o desenvolvimento barmonioso 

no contexto da economia nacional". Normalmente, o turismo apresenta - se como fator de 

destrui9ao e polui9ao do meio, atribufdo ao turismo de massa. Segundo PELLEGRINI 

(1993), urna polftica de desenvolvimento turistico sustentado privilegia o turismo brando, 

que apresenta fluxo compatfvel com a capacidade de recep9ao e suporte de determinado 

local em determinado tempo. Alem disso, beneficia a popula9ao do nucleo receptor e o 

proprio turista (TULIK, 1993). Hoje considera-se que esta e a forma de turismo que gera 

menos impactos ambientais e culturais e de menores magnitudes. Deve se, portanto, atentar 

para a preserva9ao ativa dos hens naturais e culturais, dando-lhes, ao mesmo tempo, urna 

fun9ao conveniente, com solu9oes adequadas ao desejado progresso, porem evitando ou 

minimizando prejufzos a eles ou sua perda. 

TULIK(l993) lembra que nem todos os recursos naturais possuem o mesmo nivel de 

atratividade, isto em fun9ao do proprio recurso, da percep9ao do turista ou do apelo de 

marketing. A valorfza9ao dos recursos turfsticos depende, muitas vezes, da distilncia dos 

centros emissores, que aurnentam quanto mais proximos. Sob esse aspecto, a AP A- Sousas 

e Joaquim Egfdio pode ser bastante valorfzada, dada a proximidade de dois grandes centros 

emissores, como Carnpinas e Sao Paulo. 

Dentro de cada regiao ocorre urn conjunto de caracteristicas que defmem o potencial 

turistico local. De maneira geral, os atributos estao atrelados as caracterfsticas geognificas e 

de ocupa9ao da area e, dessa forma, levam-se em considera9ao as paisagens integradas 

ligadas aos sftios potencialmente favoniveis ao turismo. Em outras palavras, o turismo deve 

considerar as potencialidades dos recursos naturais, os padroes de ocupa9ao e uso da terra e 

as possfveis transforma9iies resultantes da explora9ao turistica. 

Sem duvida, este e urn processo de planejamento, sem o qual, reconhece TULIK (1993), a 

economia turfstica corre o risco de desenvolver - se num sistema de baixa sustentabilidade. 

De acordo com essa autora, algumas recomenda9oes destacam - se como politica 

governamental para o setor: 
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-Topicos para urna politica de turismo: estrategias de impedimenta do "turismo de rnassa", 

a partir da dispersao dos turistas no tempo ( sazonalidade) e no espa9o ( diversifica9iio das 

atra9oes ), alem de evitar o conflito recreacional com a popula9ao local; 

- Campanhas educativas: para todos provaveis grupos sociais, inclusive a populayao local, 

sobre ecologia e cultura; 

-Ambientes rurais: desenvolver projetos especificos que respondam a legislayiio de uso e 

ocupayao da terra; avaliar a capacidade de suporte e possivel necessidade de amplia9ao ou 

adequa9ao da infra-estrutura ( acesso, eletricidade, abastecimento de agua, rede de esgoto ); 

prever atividades economicas advenientes que nao prejudiquem a vida da comunidade. 

Nos anos 80, o ecoturismo tomou impulso em virtude do processo de conscientiza9ao 

ambientalista e preservacionista. As premissas do ecoturismo sao perfeitamente 

compativeis com a concep9ao de turismo brando descrito anteriormente. 0 ecoturismo em 

areas de preserva9ao legale uma tendencia contemporanea (BOO, 1990; TULIK, 1993). A 

EMBRATUR, por exemplo, desencadeou uma promo9iio de roteiros ecologicos. Muitas 

empresas do ramo procuram, empiricamente, dinamizar suas atividades dentro dessa nova 

concepyao turistica, principalmente em casos obvios como o pantanal e hoteis-fazenda, 

embora ainda nao trabalhem dentro de criterios ideais. Essas empresas estao Ionge de 

alcan9ar niveis de cria9ao e realizayao possiveis: falta experiencia, pesquisa e suficiente 

compreensao a respeito, nao s6 da problematica ambiental, como do direito socio-cultural 

da comunidade local em optar pelo tipo de uso de suas terras e manuten9ao de sua cultura. 

0 ecoturismo e bastante pensado como forma de dispor, convenientemente, dos recursos 

naturais de areas preservadas e, tambem, como forma altemativa de resolver, pelo menos 

parcialmente, problemas ligados a apropria9ao indevida de recursos (como madeira), 

controle de a9oes antropicas (como queimadas criminosas e posseiros) e fiscalizayao 

deficitaria em areas de prote9ao ambiental, resultantes da falta de recursos hurnanos 

(PELLEGRINI, 1993). Tambem objetiva auxiliar em processos de conscientiza9ao 

ambiental e memoria nacional. Neste sentido, o agroturismo possui vantagens sobre as 

demais modalidades de ecoturismo, pois, uma vez imp1antado, hli interesse do proprio dono 

do empreendimento na preserva9ao e fiscaliza9ao constante , urna vez que a conserva9ao 

dos recursos naturais e o maior patrimonio e base da economia de sua empresa. 
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Os t6picos a serem considerados em um planejamento para agroturismo sao bastante 

semelhantes aqueles usados para ecoturismo. Assim, podem-se citar alguns aspectos 

importantes indicados por RUSCHMANN (1992, 1995) e WILLIAMS(l992), como: 

- formayao de pequenos grupos; 

- durayao das viagens de I a 9 dias; 

- guias selecionados de origem local, treinados para darem orientayao sobre o 

comportamento adequado a proteyao da fauna e flora, com vistas a conscientizayao 

ambiental; para isso, recebem noy5es sobre ecologia, educayao ambiental, primeiros 

socorros e idiomas; 

- dar preferencia ao uso de me10 de transporte que nao impacte o ambiente (como 

deslocamentos feitos ape, animais de montaria e bicicletas); 

- entretenimento adicional, norrnalmente realizado nas fazendas constitui em caminhadas, 

banhos nos rios, rafting ( embarcayoes rusticas ), safaris fotograficos; 

- alojamentos rusticos norrnalmente sao constituidos de pousadas e hoteis simples; 

- motivayao predominante e o contato com a natureza; 

- prograrnas diferenciados para varias faixas etarias e niveis de educayao; 

- deve ser promovido por agentes locais, que coordenam as areas de destino; e 

- deve ser direcionado ao tipo de turista que se pretende atrair. 

DAVIES & GILBERT (1991) revelam como os fazendeiros de Wales, do Reino Unido, 

preferiram optar pelo agroturismo como forma de aumentar suas receitas, num sistema 

menos agressivo ao meio e com maior sustentabilidade. Na regiao montanhosa do Tirol 

havia o impasse entre desenvolver o turismo pelas belezas cenicas ou manter a agricultura 

tradicional. A altemativa encontrada foi a de diversificar o uso da terra e compatibilizar as 

atividades na forma de agroturismo. Surpreendentemente, obteve-se urn aumento de 25% 

da arrecadayao, sendo que 16% foi consequencia do aumento da produyao agricola, em 

virtude da demanda turistica (SOCHER & TSCHURTSCHENTHALER, 1994). 

0 agroturismo aproveita a ambientayao rustica e buc6lica com os trayos culturais-rurais, 

como fator de explorayao economica de acordo com o regionalismo diverso, 

desenvolvendo uma atividade que nao impede ou interrompe a atividade produtiva. A 

essencia da hotelaria-resort e uma hospedagem que nao se encontra concebida dentro dos 

padroes norrnais, mas deve basear-se num clima de despendida informalidade e de absoluta 
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familiaridade. 0 sistema de alojamento nlio deve atender a grandes grupos, cuidando para 

nao perder a qualidade dos servi9os personalizados. BRAMWELL (1994), por exemplo, 

planeja o turismo rural pela densidade populacional que nao ultrapassa 150 pessoas/km2
, 

pela atividade agricola predominante e pe1o agrupamento da comunidade de cariiter 

familiar. Busca, sempre que possivel, atender grupos homogeneos. A decora91io 

normalmente e tipicamente "country" e regional, mantendo urn equilibrio com a 

arquitetura da constru9iio (VECCIDET, 1991). 

No entanto, o planejamento de agroturismo no Brasil deve levar em conta que os principais 

problemas do meio ambiente encontram-se relacionados it a9iio antr6pica, em especial ao 

que tange o uso e ocupa9iio do solo. A grande maioria dos problemas relacionados ao meio 

fisico sao decorrentes da desconsidera91io dos atributos fisicos de deterrninadas iireas que 

requerem cuidados especiais, pelas caracteristicas de alta declividade ou cabeceiras de 

drenagem, fundos de vale, viirzeas ou solos altamente suscetiveis it erosao e a 

escorregamentos. Entao, as caracteristicas fisicas devem ser diagnosticadas com grande 

cuidado e as metodologias selecionadas devem responder eficientemente it avalia9iio da 

capacidade de suporte da terra. 

A!em de ser uma estrategia de quantifica91io de opiniao subjetiva de especialistas, as 

tecnicas de questionamento e ponderar;ao servem para auxiliar a defmir;ao dos criterios de 

avaliar;ao ambiental (HAMMES et al, 1997). Realiza se, desta forma, a seler;ao e o 

reconhecimento do grau de importiincia dos indicadores no contexto da aniilise integrada. 

Ainda no processo de planejamento do meio fisico aplicam - se sistemas de avaliar;ao da 

terra, a fim de deterrninar suas potencialidades e lirnitayoes a atividade. Os atributos 

ambientais combinados a caracteristicas ligadas ao agroturismo geram uma exaustiva 

coler;ao de dados ambientais. Esse banco de dados e manuseado entre as etapas de 

diagn6stico e seler;ao de alternativas, ou seja, aquelas que se utilizam de metodos que 

envo !vern aniilise espacial, sistemas de listagens, matrizes e mode los. A estrutura de 

tabelamento das informar;oes, por exemplo, na forma de "checklist" ou listagem escalar, 

favorece a organiza9iio dos dados e o cruzamento matricial das inumeras combinar;oes 

realizadas para a avaliar;ao dos irnpactos ambientais. Estabelecidas as alternativas, 

TOMMASI (1993) sugere modelos multicriteriais para auxiliarem a tomada de decisoes e 

estabelecer o modelo de ordena91io territorial da atividade. 0 software denominado Sistema 



18 

de Informa<;ao Geognifica apresenta - se atualmente como o instrumento de analise espacial 

capaz de realizar a avalia<;ao quantitativa desse grande volume de informa<;oes digitais e 

georeferenciadas, encadeando e combinando - as (SANTOS et a!, 1997), pela ap1ica<;ao de 

opera<;iies algebricas, conforme as condi<;oes de delimita<;ao espacial estabelecidas 

previamente no processo de p1anejamento ambiental. 

As premissas de viabiliza<;ao do agroturismo devem resultar dos estudos de diagn6sticos 

que discutam acertos, conflitos e oportunidades de a<;ao sobre os meios ou recursos 

limitados. Segundo ANGELI (1991), as diretrizes devem nortear as ayiies, propostas e 

pianos que operacionalizam os programas de a<;ao institucional, tecnico e administrative. 

De acordo com a organiza<;ao de produtores e agroturismo na Italia, apesar da principal 

estrategia de atra<;iio ser a manuten<;ao da paisagem agrico Ia e cultural, com suas tradi<;oes, 

edifica<;iies e respeito ao meio ambiente, sao as atividades complementares que determinam 

a satisfa<;ao do agroturista e a conseqiiente sustenta<;ao economica das propriedades 

(http://www.mcsystem.it/agritur). 

Outra importante questao a ser considerada no planejamento de agroturismo e a elabora<;ao 

de diretrizes que deverao reger o marketing turistico, a partir da defmi<;ao do publico alvo, 

para o qual deve ser direcionada a campanha de atra<;ao. Isto porque, se niio for realizado 

com cuidado, pode ser urn fator destrutivo. Neste sentido, a Secretaria de Agricultura do 

Espirito Santo desenvolveu urn video sobre agroturismo para incentivar os 

empreendimentos desta atividade, visando ao desenvolvirnento sustentado das fazendas e 

sitios. Conforme informa<;iies obtidas no CESAM, esta atividade tern se apresentado como 

uma forma eficiente de manter o sistema produtivo na regiao serrana desse Estado, 

inclusive com melhoria do sistema de manejo, que serve de exemplo e atrativo ao turista 

(AGRODATA,1996). 

3.6. DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO AGROTURISMO 

Nos ultirnos tempos, a palavra sustentabilidade tern sido muito utilizada em assuntos 

relacionados com a agricultura, mas nao claramente definida. 

0 termo agricultura sustentavel, tal qual e empregado no nosso meio, tern sua origem em 

urna tradu<;ao da expressao inglesa "sustainable agriculture", que, por sua vez, esta ligada a 

"sustainability", que em ingles significa "the ability to keep in existence", "keep up", 
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"maintain" ou "prolong". Portanto, em portugues, sustentabilidade deve ser vista como a 

capacidade de continuar existindo, de manter-se ou prolongar-se no tempo. 

A palavra sustentabilidade, de modo geral, tern sido aplicada a agricultura com os mais 

distintos significados. Claramente, identificam-se dois tipos de pensamento com relavao a 

seu emprego. Urn ideol6gico, que visa motivar a adovao de pniticas altemativas de manejo 

de culturas, e o outro que interpreta a sustentabilidade como a capacidade para o 

cumprimento de metas, orientando a agricultura a ter continuidade frente as mudan9as que 

ocorrem em seu ambiente, tanto fisico quanto economico e social. 

Muito embora o conceito de sustentabilidade tenha sido uti! na motivavao de mudan9as na 

agricultura, exemplos concretos de seu uso como urn criterio operacional no 

redirecionamento de esforvos para o aperfei9oamento de sistemas agricolas sao dificeis de 

identificar. 

0 movimento de agricultura sustentavel teve seu come!(O nos Estados Unidos, Canada e na 

Europa Ocidental, em resposta ao impacto da atividade agricola sobre o ambiente fisico e 

s6cio-econ6mico. Desse modo, foi criado o conceito artificial de agricultura convencional, 

rotulada de insustentavel. frente a qual surgiu a agricultura altemativa, autodenominada 

sustentavel, visando a promovao de mudan9as. Filosoficamente, a agricultura sustentavel e 

descrita em contraste com a agricultura convencional, inserindo - se em varias correntes, 

tais como: agricultura orgiinica, agricultura biol6gica, agricultura altemativa, agricultura 

ecol6gica, agricultura biodiniimica, agricultura de baixos insumos e agricultura 

regenerativa. Todas recomendam praticas de manejo de culturas pretensamente 

sustentaveis. A outra e caracterizada pelo uso intensivo de capital. grande escala de 

produvao, mecaniza'(ao intensa, monocultura, uso de fertilizantes quimicos e de pesticidas 

em geral, em urn modelo tipico de potencia pela exaustao. 

Em vista desses conceitos, a caracteriza'(ao da sustentabilidade de sistemas agricolas 

defronta - se com duas dificuldades. A primeira, de ordem conceitual, interpretando 

sustentabilidade mais como urna ideologia. A segunda, de natureza pratica, trata a 

sustentabilidade como continuidade no tempo, nao podendo ser observada de imediato e 

envolvendo o futuro, surgindo a incerteza do que efetivamente diferencia o futuro do 

passado. 
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0 conceito de desenvolvimento sustentavel do turismo, comumente utilizado pela maioria 

dos autores e pesquisadores, por ter surgido hit pouco, vern compreendendo definiyoes 

limitadas porque somente contempla recursos economicos e ambientais, deixando de 

incorporar especificamente os equipamentos e serviyos receptivos e a competitividade 

regional do produto turistico final. Como elemento norteador de desenvolvimento 

harmonica, este conceito amplia- se, justificada e necessariamente, devendo, portanto, ser 

entendido como urn processo de desenvolvimento interativo e articulado, espacialmente 

delimitado e localizado, e comercialmente atraente e competitivo. Nestes termos, pode se 

apresentar urn conceito mais preciso e exato, que configura todos os elementos do sistema 

de turismo. 

Nao hit duvida de que o conceito de sustentabilidade e benefico, seJa pelo aspecto 

preservacionista dos recursos naturais ou pela longevidade de urn sistema de produyiio. Ele 

fomece subsidios sobre o impacto futuro das decisoes tomadas, alem de possibilitar o 

redirecionamento das necessidades de pesquisa agricola e de auxiliar as intervenyoes 

politicas e estruturais, a partir da identificayiio dos pontos de restriyao a atividade. Portanto, 

para ser uti! na caracterizayao de sustentabilidade, tern de se estar defmido o sistema que 

deve ser sustentaveL 

No caso, o agroturismo apresenta - se como urn sistema agroindustrial em que a industria 

do turismo transforma o "estar em meio rural", sendo o ambiente agricola o produto. Dai, a 

conservayao ambiental estabelece urn "feed-back" economico, no nivel mfnimo de uma 

pequena chacara. 

A dimensao temporal prolonga - se por associar duas atividades, que podem se alternar 

quanto ao rendimento, em funyao do mercado e por, muitas vezes, ser urn sistema familiar, 

passando de urna gerayao a outra. A frente dessas condiyoes, a sustentabilidade deve ser 

quantificada como urna variavel continua, com dimensao temporal que niio deve ir alem de 

dez ou quinze anos, pois, em periodos maiores o realismo das pressuposiyoes utilizadas nos 

testes de hip6teses sobre economia, politica e tecnologia cai muito. Tambem destaca-se que 

representa uma resposta agregada, podendo quaJquer variavel ecol6gica, economica ou 

social influenciar sua sustentabilidade. 

Nao se deve esquecer ainda que, ao Iongo do tempo, as estrategias de adaptayao do 

produtor nos processos de decisao sao de dificil simulayao. Mas a organizayao dos 
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produtores em associa9oes facilita a gestao das atividades agrossilvopastoris e a 

fiscaliza91io ambiental dos recursos agroturisticos. 

Apesar da indefini91io do conceito, mas ao considerarem - se os aspectos 

conservacionistas, de sustenta91io temporal e criada a necessidade de se ter uma agricultura 

sustentavel sem degradar o ambiente, resta estabelecer a viabilidade tecnica, econornica e 

social da atividade. Em face desta situa91io, a pesquisa que antes tinha como preocupa91io 

central o aumento da produtividade, agora pretende adequar os sistemas de produ91io de 

modo que possam atingir niveis necessarios para garantirem a qualidade de vida da 

populavao futura 

A dinilmica e a complexidade dos ecossistemas dificultam a determina91io de urn padrao 

para medir e monitorar os graus de sustentabilidade dos diferentes modelos de produ91io 

agropecuaria. Os instrumentos utilizados sao indicadores ambientais, que perrnitem 

verificar a aptidao ambiental e de propriedades em diferentes sistemas de produ91io. A 

inexistencia de indicadores gerais para compara91io entre distintos ecossistemas torna 

necessaria a defini91io destes em fun91io das condi9oes agroecol6gicas e s6cio - econornicas 

presentes em cada regiao ou area de pesquisa. Eles devem apresentar, entre outros fatores, 

sirnplicidade de mensura91io e repetibilidade ao Iongo do tempo, sensibilidade para detectar 

mudan9as no sistema e perrnitir o cruzamento com outros indicadores ambientais. E 

necessario tambem obter defmi9oes de niveis maxirnos e rninimo para os indicadores, de 

acordo com a capacidade de suporte do sistema, devendo - se estabelecer ainda o grau de 

importiincia para cada situa91io. 

De maneira geral, os indicadores ambientais devem ser eficientes para se medir o grau de 

sustentabilidade ou longevidade, tanto em nivel local como regional, contemplando os 

aspectos ecol6gicos, econornicos e sociais, em que o ecol6gico rerere - se aos recursos 

naturais, o econornico a rentabilidade sustentada no tempo e o fator social, pouco 

valorizado no modelo agricola atual, precisa ser redirnensionado, referindo - se a equidade 

e qualidade de vida, relacionada aos recursos naturais. 

Como ja foi dito, o desenvolvimento sustentavel do turismo rural integrado, segundo 

ESCALONA (1994), determina o fomento a biodiversidade, a identidade cultural, ao 

aumento da renda e nivel de vida da popula91io residente e a aplica91io dos principios de 

produ91io turistica. Desta forma, contribui ainda para dirninuir o exodo rural e melhorar a 
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qualidade de vida. Porem , o efetivo sucesso depende da gestao que vise ao predominio das 

atividades economicas primarias e a manutenr;ao da baixa densidade populacional. A partir 

dessa estrutura conceitual de sustentabilidade de sistemas agricolas, elaborada pelo Dr. 

Jimmy W. Hansen, da Universidade da Florida, nos Estados Unidos, defmiu - se a 

metodologia de avaliar;ao da aptidao agroturistica da Zona Turistica da Area de Proter;ao 

Ambiental de Sousas e Joaquim Egidio e das propriedades. 

0 desenvolvimento sustentavel pressupoe a utilizar;ao racional dos recursos, a manutenr;ao 

da produr;ao e dos ecossistemas. A determinar;ao do manejo adequado e da ordenar;ao 

territorial exigem analises complexas, monitoradas ao Iongo do tempo. Segundo GREEN 

(1994), o acompanhamento dessa dinilmica tern sido auxiliado pelos SIG's. 

3.7. GEOPROCESSAMENTO E 0 PLANEJAMENTO DO MEIO FISICO 

A ecologia aplicada tern se beneficiado do desenvolvimento crescente e constante de 

tecnicas, tecnologias, instrmnentos e metodos de analise de dados geo - referenciados. 

Dentre as tecnicas de manipular;ao digital de informar;ao, de acordo com PETERSEN et a1 

(1995), os Sistemas de Informar;oes Geograficas (SIG), tern se apresentado como eficientes 

recursos de suporte a decisoes uti1izados no gerenciamento de produr;ao agrosilvopastoril. 

Os Sistemas de Informar;oes Geognificas sao genericamente defmidos como softwares de 

coleta, processamento e analise de informar;oes geo - referenciadas (BURROUGH, 1986), 

que perrnitem automatizar funr;oes de analise espacial aplicando - se algoritmos complexos 

e/ou operar;oes a1gebricas a matrizes numericas ou irnagens digitais. Nmn pais de 

dimensoes continentais como o Brasil, que apresenta grande carencia de informar;oes para o 

planejamento ambiental, os SIGS tornaram - se uma ferramenta fundamental para estudar 

as atividades relacionadas a distribuir;ao territorial (ENGESPA<;::O, 1990). 

0 software SIG Idrisi foi criado e desenvolvido na Escola de Geografia da Universidade de 

Clark, segundo OLIVEIRA (1990), com o objetivo de explorar modelos matematicos e 

espaciais capazes de estabelecer metodologia apropriada para uma melhor gestao dos 

recursos naturais. Este prograrna tern sido muito difundido, em funr;ao do seu baixo custo e 

alta capacidade de processamento de dados geo - referenciados. 

Em planejamento ambiental e comum utilizar os SIGs para processar grande volmne de 

dados e minimizar as dificuldades de manuseio e tempo consumido nas ana!ises. 
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ALMEIDA FILHO (1995) afuma que os SIGs permitem integrar dados de natureza, 

formatos e escalas diversos, se registrados a uma base de referencia comum, de modo que 

amllises e interpreta.;oes de suas inter-rela.yoes possam ser feitas de maneira nipida e 

eficiente. BURROUGH (1986) acrescenta que essa manipula.yao de dados integrados gera 

novas informa.yoes, que auxiliam os processos de tomada de decisoes. 

De acordo com DIEPEN eta! (1991), a University of Guelph no Canada, a fim de atender 

objetivos s6cio - econ6micos, realiza planejamentos sobre o uso racional da terra com a 

aplica9iio interativa de SI G com metodos de avalia.yao do meio fisico, para nortear as 

tomadas de decisao, demonstrando que esses softwares sao uma ferramenta adequada para 

a automa9ao dos procedirnentos de inventario, diagn6stico ambiental e avalia9ao de 

aptidao ao agroturismo. 

Sob esta perspectiva, realiza - se a montagem dos bancos de dados cartognlficos digitais, 

que possibilitam o cruzamento de informa9oes agricolas, turisticas e lou ambientais. Assim, 

a ordena9ao espacial dos indicadores agroturisticos do meio fisico auxilia o zoneamento das 

areas que combinam conserva.yao ambiental e a manuten9ao das atividades agricolas, 

facilitando o monitoramento da dinarnica espa.yo - temporal e irnpactos decorrentes do 

agroturismo a partir da identifica.;ao geo - refenciada do uso da terra. A avalias;ao do meio 

flsico das propriedades agricolas existentes deve determinar nao s6 suas aptidoes agricolas, 

mas tambem orientar a ordena.yao espacial das atividades complementares de agroturismo. 

Na busca de alternativas de desenvolvimento agrosilvopastoril sustentavel, o 

geoprocessamento oferece, alem do fator de precisao, atribuido ao detalhamento geografico 

passive! de ser evidenciado, a vantagem do carater sincr6nico de analise dos dados, cujo 

recurso e inexistente em outra tecnologia, reduzindo o tempo e custo operacional dos 

processos de planejamento e perrnitindo ainda uma analise comparativa de propostas, o 

desenvolvirnento sistematico de politicas, alem de possuir a capacidade para gerar 

representa.yoes de nm modelo do mundo real ou de cenarios futuros (INPE/EMBRAP A, 

1993). 

3.8. TURISMO, AGROTURISMO E IMPACTOS AMBIENTAIS 

0 agroturismo, como toda atividade antr6pica, exerce altera.yoes na paisagem, que afetam 

direta ou indiretamente os recursos naturais. De acordo com a EMPRESA. .. (1994a), "o 
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desenvolvimento equilibrado do turismo deveria ser apoiado por legisla<;:ao especifica, 

ainda inexistente, que regulasse o processo de avalia<;:ao dos impactos ambientais gerados e 

o monitoramento, complementado por instrumentos de planejamento ambiental." 

RUSCHMANN(l994) reconhece alguns impactos ambientais provocados pelo turismo de 

ambito regional, que mostram a tendencia ao aumento dos niveis de emprego, divisas, 

condi<;:oes de saneamento, transporte, telefonia e programas de habita<;:ao. Mas, 

normalmente os recursos naturais e o padriio de urbaniza<;:ao niio recebem os cuidados 

necessarios a sustentabilidade da atividade, afetando, inclusive, o investimento estrangeiro. 

Dentre os recursos naturais e culturais, a polui<;:ao da agua, a destrui<;:ao da vegeta<;:ao e os 

padroes de consumo sao os mais afetados negativamente pelo turismo, tanto em nivel 

regional como local. 

Motivados pelos beneficos efeitos economicos obtidos com a recupera<;:ao das destina<;:oes 

ambientalmente comprometidas, muitos governos estimulam a implanta<;:ao do turismo 

alternativo sem considerar as adequa<;:oes necessarias a cada regiiio, estado ou pais. Desta 

forma, a sustentabilidade da atividade fica comprometida tanto pela degrada<;:ao dos 

recursos naturais, como no caso do agroturismo, pela estimativa de queda, em dez anos, de 

30% da produ<;:ao primaria (COX, 1994), alem da infla<;:ao e especula<;:ao imobiliaria, que se 

caracterizam pela valoriza<;:ao dos produtos e da terra Assim, colocam em risco tambem a 

sustentabilidade dos impactos positivos de aumento da renda e empregos, eleva<;:ao do nivel 

cultural e profissional da popula<;:ao, expansao do setor de constru<;:ao e industrializa<;:ao 

basica e a modifica<;:ao positiva da estrutura economica e social. 

A estreita interrela<;:ao entre os impactos sociais e culturais do turismo nas comunidades 

receptoras dificulta estabelecer uma distin<;:ao entre elas, mas reconhece - se que o contato 

do visitante restringe - se aos costumes e habitos, e externa - se na compra de objetos 

tipicos (LINDBERG & HAWKINS, 1995). E desejavel que niio ocorra urna integra<;:ao 

entre as culturas, mas mesmo assim, se nao houver urn sistema de monitoramento dos 

fatores s6cio-culturais e ambientais, a tendencia e transformar - se em turismo de massa e o 

ambiente sofrer a degrada<;:ao deste descaso. Os impactos negativos ambientais 

relacionados a esse aumento do fluxo de turistas sao a descaracteriza<;:ao da paisagem, com 

as constru<;:oes inadequadas, polui<;:ao das aguas e a acelera<;:ao dos processos erosivos. A 

cria<;:ao de pianos e prograrnas de conserva<;:ao dos sitios naturais, com investimentos em 
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medidas de preserva<;ao e qualidade ambiental promovem nao s6 a atratividade turistica, 

mas tambem proporcionam melhoria na qualidade de vida (social, econ6rnica, cultural e 

ambiental) da comunidade local. 

De maneira geral, os irnpactos ambientais decorrentes do uso de terras sem aptidao agrico Ia 

ou com pniticas de rnanejo inadequadas podem ser observadas na atmosfera, litosfera, 

hidrosfera e na biota, como um todo. As queirnadas poluem o are dificultam a visibilidade. 

Na litosfera os efeitos sao mais evidentes, como a desertifica<;ao, erosao, compacta<;ao do 

solo, perda da capacidade produtiva da terra, alem da contarnina<;ao por agrot6xicos que se 

infiltram e contarninam tambem os aqiiiferos. A hidrosfera sofre ainda a eutrofica<;ao das 

iiguas, assoreamento de rios, canais e represas, refletindo - se na redu<;ao da biodiversidade 

e extin<;ao de especies. Ao investigar os irnpactos ambientais causados pela atividade 

turistica numa represa, QUEIROZ ( 1997) adrnite a interferencia na qualidade da iigua por 

contamina<;ao decorrente das inumeras constrn<;oes que surgem com o processo de 

parcelamento irregular das propriedades e especula<;ao irnobiliiiria, alem de o adensamento 

populacional demandar rnaior quantidade de iigua potiivel e a retirada da mata ciliar causar 

altera<;oes junto a flora e fauna aquiiticas. 

A minimiza<;ao dos irnpactos negativos pode ser feita por medidas preventivas ou 

corretivas. As medidas preventivas sao oriundas de uma postura proativa, como 

zoneamentos das iirea de interven<;ao; planejamento de atividades e infra - estrnturas; 

educa<;ao ambiental da popula<;ao do entorno, funcioniirios e visitantes; monitoramento de 

parametros ambientais; acompanhamento das comunidades afetadas; rnanuten<;ao de infra -

estrnturas; coleta de informa<;oes acerca dos visitantes e a regulamenta<;ao de atividades. A 

eficiicia desse processo envolve a coopera<;ao das autoridades locais, para delinear politicas 

e pianos de desenvolvimento. Jii, as medidas corretivas atuam de forma a minimizar os 

impactos gerados, irnplicando a monitoriza<;ao das variiiveis ambientais e interven<;ao e 

recupera<;ao efetiva do componente ambiental afetado. 

0 importante e reconhecer que qualquer interven<;ao antr6pica provoca irnpactos 

ambientais, desejiiveis ou nao, e que devem ser controlados por medidas viiiveis, de 

maneira que o processo de deteriora<;ao dos recursos naturais nao se tome irreversivel. 
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4. AREA DE ESTUDO 

Localiza~;iio: A iirea de estudo situa-se na Area de Protevao Ambiental, Macrozona I -

AP A (figura 4.1) criada pela promulgayiio da Lei complementar n° 04, de janeiro de 1996. 

--

i\IIACROZONAS [)0 MUNiciPIO !liE CAM!'IMS 

1 AR~A DE PROTEC:ft..O AMBJENTAL· APA 
2 ~REA COM RESTRH~A_p A URSANIZAJtAo 
3 ~REA DE URBAN!ZA~.:0-0 CONTROLA-DA NORTE. AUC·N 
4 AREA. DE UR8ANIZA.CAO CONSOLIDADA- ACON 
5 AREA DE RECUPERi~CAo URBANA- AREC 
8 AREA DE URBANIZACAO CONTROLAD/!._ S:UL _A.UC-S 
7 A.REA rMPR6PR!A A URB.A.N!Z.A.~.Z..o. P.Ju 

Figura 4.1 : Macrozoneamento do municipio de Campinas (SP) 
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A AP A esta situada no quadrante nordeste do Municipio de Campinas, com uma area 

aproximada de 223 km2
, entre os meridianos 46°52'30"e 47° OO'OO"W e as latitudes 

22°45'00" e 22° 56'00"S. A APA abrange todo o territorio do interfluvio dos rios Atibaia 

e Jaguari no municipio de Campinas, e limita-se com os municfpios de Jaguariuna, 

Pedreira, Morungaba e Valinhos (figura 4.1) situada as margens da rodovia D.Pedro I. 

Z.AMD 

Zona de Conserus~iio Ambiental ( 1553,0 ha} 
Z.HIDIU-J 

Zona de Conserua!fiiO Hfdrica do rio Jaguari (4388,9 ha) 

Z.HIUIU-A 

Zona de Conseruayilo ltidrica do rio Atibaia {2201,2 ha} 

Z.AMO 

Zona de ConseriJa~ao Ambiental ( 1553,0 ha) 
Z.HIDRI-J 

Zonn de Consenlo~tio llidrlea do rio Jaguari ('1388,9 ha) 

Z.HIDRI-A 

Zona de Conservat;8o llfdrica do rio Atibaia (2261 ,2 ha) 

Figura 4.2 : Zoneamento da AP A de Sousas e Joaquim Egidio 

A proposta do "Plano de Gestao da APA de Sousas e Joaquim Egidio", SECRET ARIA DE 

PLANEJAMENTO .... ( 1996) indica a aptidao da area localizada em tomo do eixo formado 
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pelo Ribeirao das Cabras e pela estrada de mesmo nome (SP-81) ao desenvolvimento do 

ecoturismo, tendo em seus extremos a area urbana de Sousas e o Observat6rio Municipal de 

Capric6rnio. (figura 4.2). Neste mesmo trabalbo, essa atividade foi indicada il Zona 

Turistica, Z. TUR., baseada no Jevantamento do conjunto de atributos hist6ricos e 

paisagisticos, tais como : fazendas hist6ricas, Observat6rio Municipal de Capric6rnio, 

festas regionais, regiao montanbosa, presenl(a de rios, lagos e cachoeiras, clima agradiivel, 

cobertura vegetal nativa, patrirn6nio hist6rico e ceniirios agricolas . 

. . 
'--· 

I.ESTA~AO CP.RlOS GOMES ~1.FAZ.Sft:O PEDRO 
2.WJCLEO CARLO'> GOMES 22.08SERVAT6fUO MUNICIPAL 
-~.F.ST OF.SEMB.FURTADO 23.FflZ.BOA IJ!STJl. 
!l.At.JT.ESCOI.f\ SER!CULTURA Z4..FAl.SAN"rA MONICA 
l.f-f(Z.OUP.S I'OUTES 2~.Ffi,Z.f'AlMEIRAS 

UAZ.SETE QUEOAS 2-G.FP.Z.CACHOEIRA 
·r .FI•,Z.J!IGUARI 27.FAZ.OUARIROBA 
:>..FP.l.RECREJO :>:l.FIIZ.TRtS PEORI\3 
:;,ff<.Z.BOIA RET!RO 23.Ffl7..SAO FRANCISCO OE I>.SSIS 
·IO.FP.Z.MtlrAUG~UCA 30.FAZ.STII.. HELEt~A 
·H.FAZ.IRACHfA 31.fAZ.STP .. LIJZIA 
l2.FI'.l.S!UJTP.TfA UO!ITI\UIIA 32.ESTAr;'jio OR.tP.CEROA 
IS .F!\ZJ 1 .Rfl.C!~J(J 33.FP.Z.FAZENOINHI\ 

•f,l.FAZ.DAS f'EDRAS 3'/I.USINA SAl TO Gf1AIIOE !Cf'H) 
'\'Lf!".Z.SPJlTO P.NTONIO 35.F!".Z.Cfl.POE\RI', GRI'JIDE 
IJl.F/Il Sfl.fiTA fMIRf!'. 36,FAZ.STA.TEREZ!fiHA OA FLOREs·rJ\ 
17.F!IZ.Sf(O JORGE 37.CHffRO OE SOUSAS 

·lfl.ESTP.9(0 CABRAS {AIITlGO [R F.) 39.CHITRO DE JOAQUIM EOfDIO 
1~.Fill.Sfi:O JOAQUIM 39.USIW"t JAGUAR I 
20.FAl.BOMF!I.! 40.US!W\ MACACO BRANCO 

Figura 4.3 : Patrirn6nio arquitetonico e cultural 

'l'l.FP.Z.S.ii:O RAFP.El 
'12.F.a.z.STO.ArtTOtiiO OA MANGUEIRA 
43.FI'.Z.fSPIRITO SAtHO 

<1<t.Ff\Z.SKO l.OURHI~O 
4'5.FP.Z.SP.l TO ORAtiDE 
'!G. F f>.Z. SAUTAIIP. 
47.FP.Z.S!UH.'~UA DP. LAPA 
AS.FI'Z . .S!IfHA Mf\RGI!RJOA 
4!1 ESTAr;KO .JOf'.!Wit.t EGIOIO 
51J.fP.Z.SAUTAfHTA 
5·!.FAZ.ALPES 
'i2.FI'.Z.SP.O .J01iO 
:J3.FJ'.Z.Si(o JOSE 
54.F,O.Z.OAS CABRAS 
SS.FP,Z.ROSEIRJ'I. 
56.F.STA.fHTP. 00 MATO tJENTRO 

.'i?.FAZ.SAO JO.i(O 00 Jl.TIBAIA 

-~B.FAZ.DO SE~TAO 
59.FP.Z.ROSEIRA 
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A bacia do Ribeirao das Cabras e a porvao mais elevada do municipio, com altitudes de 

ate 1.078m, na Serra das Cabras, e engloba ainda o centro urbano de Joaquim Egidio. Esta 

regiao tern ligayoes com outros pontos turisticos da AP A, como a Represa do Rio Jaguari, 

antigas usinas Macaco Branco, Jaguari e Saito Grande e antiga estayao Anhumas com o 

trem Maria Fumaya, pela rede viaria composta por estradas pavimentadas e vicinais de terra 

(figura 4.3). 

Pode-se, tambem, afrrmar que esta regiao possui potencial ao agroturismo, que se reflete 

devido as varias caracteristicas compativeis as premissas do turismo rural sustentavel 

(FRANKENBURG, 1966, cf. BRAMWELL,l994), como: muitos espayos abertos, 

ambiente natural, infra-estruturas simples e nisticas, pequenas organizavoes, empresas 

locais, possui fazendas e matas, administrayao domestica, atmosfera regional, construyoes 

antigas, com Mbitos e costumes pr6prios. 

CaracterizafYiiO : Os elementos de caracterizavao da area de estudo descritos foram 

obtidos no documento supracitado, onde constam os resultados dos estudos tecnicos 

realizados para a prepara91io do Plano de Gestao e a regulamenta91io do uso e ocupa9ao da 

AP A de Sousas e Joaquim Egidio 

0 clima possui caracteristicas de transi9ao, sendo descrito como Subtropical de Altitude, 

com verao quente e Umido e invemo seco. Os valores de temperatura medias anuais 

oscilam em tomo de 20,5°C, sendo junho e julho os meses mais frios, quando se observa 

uma temperatura minima media de 0,6°C. Os meses mais quentes sao dezembro, janeiro e 

fevereiro, quando se observa temperatura uma media maxima de 35,8°C. A pluviosidade 

mediae de 1.700 mm; os meses mais secos sao junho, julho e agosto, quando ocorrem os 

periodos de estiagem de ate 80 dias. 0 periodo mais chuvoso concentra - se entre os meses 

de outubro e mar9o, quando se observa a ocorrencia ocasional de enchentes, em alguns 

pontos da planicie pluvial da bacia do Ribeirao das Cabras. 

Este ribeirao esta situado na por9ao mais alta da regiiio. Ele e o elemento geofisiografico 

de delimita9ao da Z.TUR e afluente da margem direita da Bacia do Atibaia. Por este 

motivo, a area de estudo abrange parte da zona urbana de Sousas e os nucleos de ocupa9ao 

urbana de Joaquim Egidio. 0 Ribeirao das Cabras tern sido apontado, em estudos 

ambientais, como urn provavel manancial para o abastecimento de Campinas; portanto, sua 

conserva9ao podera atender demandas futuras de agua. 
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0 territorio da AP A faz parte da Provincia Geomorfologica do Planalto Athlntico e 

apresenta uma associa9iio de relevos com a predominancia de morros e morrotes. De 

acordo como Instituto Geologico (1993), citado nos estudos da APA, essa area possui 

solos espessos, porem a dini\mica superficial indica riscos de processos erosivos e a 

presen9a de matacoes com blocos soltos. Ainda segundo o Instituto Geologico (1993 ), os 

futores de fragilidade do meio fisico foram mapeados com base no relevo, segundo a 

ocorrencia dos processos erosivos e deposicionais na superficie do terreno, pela 

interferencia a que estes terrenos estiio submetidos. 

0 estudo de voca9iio agropecuaria desses terrenos, a partir da escalade 1:25.000, baseou

se na classifica9iio da Capacidade de Uso das Terras segundo LEPSCH (1991). 0 nivel de 

manejo presumido foi "alto" ou "moderadamente alto", dentro das possibilidades dos 

agricultores mais esclarecidos e capitalizados da regiiio, isto e, pressupoe-se alto e medio 

nivel tecnologico, caracterizado pela aplica9iio intensiva de capital e de resultados de 

pesquisa para melhoramento das condi96es da terra. Na bacia do Ribeiriio das Cabras a 

classe VIe ocorre com mais frequencia na extrernidade esquerda, it teste, com alguns 

trechos classificados como VIle. A classe predominante IV e possibilita o plantio de 

culturas perrnanentes ou ocasionalmente anuais e semi-perenes, com problemas complexos 

de conserva9iio do solo. Mais it oeste, as glebas de classe VIe entremeiam - se com os 

solos predominantes das classes IV e e IIIe, e as areas mais ingremes da classe VIle. A 

subclasse Ilia apresenta-se em faixa estreita no sentido leste a oeste Os 6 grupos de solos 

da area de estudo estiio associados a 5 classes de capacidade de uso da terra 

(SECRET ARIA DO PLANEJAMENTO ... , 1996): 

-Cambissolos substrato sedimentos aluviais, ocorrendo em declives de 0 a 2%, nas 

planicies fluviais sujeitas a inunda90es periodicas; podem ter fertilidade natural media ou 

mesmo alta, estando associados it subclasse Ilia; 

-Podzolicos distroficos ou alicos, textura media ou argilosa; solos profundos com boa 

permeabilidade, ocorrendo nas encostas menos declivosas (2 a 12% ), situadas em areas de 

morros e morrotes; indicam a subclasse IIIe; 

-Podzolicos medianamente profundos, acidos, de textura media no horizonte A e argilosa 

no B, tendo boa perrneabilidade, ocorrendo em declives de 12 a 30%; compreendem a 

subclasse IV e; 
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-Podz6licos medianamente ou pouco profundos, textura media no horizonte A e argilosa 

no B, com boa permeabilidade, moderada fertilidade natural, ocorrendo em declives de 30 

a 4 7%, onde a classifica<yiio dada e VIe; 

-Associa<yiio de solos podz6licos e lit6licos medianamente ou pouco profundos, de textura 

media ou argilosa, permeabilidade nipida a moderada, ocorrendo em declives superiores a 

47%. Em alguns casos, apresentam problemas de pedras e afloramentos rochosos, 

consitituindo a subclasse VIle e 

-Solos lit6licos equivalentes a subclasse VIII niio foram mapeados separadamente devido 

as pequenas ocorrencias, mas estiio incluidas nas areas muito declivosas, com presen<ya 

pronunciada de matacoes e afloramentos rochosos pequenos. 

A intensa interven<yiio antr6pica resumiu a vegeta<yiio natural a pequenos remanescentes de 

mata. A maior area de cobertura florestal natural encontrada na Z. TUR. situa - se na 

Fazenda das Cabras (15,8 ha). Ocorrem outros remanescentes, porem de mata alterada e de 

capoeira densa, principalmente associados a rede de drenagem, e ainda bosques antr6picos 

pr6ximos as sedes das fazendas. Os remanescentes da vegeta<yao natural ainda existentes 

na regiao, como as matas, varzeas e matas ciliares representam urn refugio para a fuuna 

nativa, abrigando diversas especies como veados e macacos, entre outros. 

Na maior parte da bacia predominam, no meio rural, diversos sitios e chiicaras destinados 

ao lazer e infuneras fazendas, muitas delas dotadas de antigas sedes, ainda ambientadas da 

epoca cafeeira e canavieira. Nas chiicaras de lazer observa-se uma diversidade de plantios, 

sendo pequenas areas destinadas a cultivos anuais de subsistencia e forma<yao de pomares 

caseiros, e ainda algumas cria<yoes de animais. 0 uso da terra caracteriza - se, 

predominantemente, pela explora<yao agricola, com crescentes reflorestamentos de 

eucalipto, lavouras de cafe e pequenos pomares de laranja , alem de campos antr6picos. 

A principal atividade econi\mica desenvolvida nas fazendas e a pecuaria semi-intensiva, 

visando Ieite e corte, predominando, entiio, pastagens na forma de campos limpos e, em 

menor escala, campos sujos e capoeiras raJas. Tambem sao verificadas areas com 

silvicultura e cultivos permanentes, principalmente cafe. A area mais intensamente 

ocupada com silvicultura localiza - se pr6ximamente ao Observat6rio Municipal de 

Capric6rnio, associada ao relevo mais ingreme e de onde se avistam varias sede de 

fazendas hist6ricas. 
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0 patrim6nio arquitetonico e urn dos elementos importantes da paisagem da Z.TUR, pois 

e o testemunho dos principais ciclos da economia rural da regiao. 0 conjunto dessas 

edificayoes dotadas de valor hist6rico, estetico ou cultural concentram - se em tomo do 

eixo de circulayao ao Iongo do Ribeirao das Cabras. As fazendas e suas benfeitorias (casas

sede, terreiros, senzalas e, posteriorrnente, col6nias, tulhas e tanques de lavagem), as 

esta<;oes, pontes e trilhos dos ramais ferroviarios constituem elementos de relevante valor 

de atrayao ao turismo rural. 

Hoje, constata-se que o " turismo" corresponde a urn aurnento do fluxo de pessoas nos 

fmais de semana. Isto se deve, pela proximidade ao centro metropolitano de Campinas, que 

atua como emissor dos frequentadores de bares, restaurantes, cachoeiras, festas e eventos 

rurais .. 

Algumas dessas caracteristicas foram fotografadas e plotadas no mapa base da bacia do 

Ribeirao das Cabras apresentadas na figura 4.4. 
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5. JUSTIFICATIVAS E ESTRATEGIAS DA METODOLOGIA GERAL 

0 desenvolvimento deste trabalho foi idealizado a partir de premissas de turismo rural, que 

objetivam conservar o ambiente natural e antr6pico, alem de melhorar a qualidade de vida 

da populaviio local. Estas proposiyoes sao citadas por IGNARRA (1994) e LANE (1994) 

dentro de urn contexto de desenvolvimento sustentado, que visa promover a captayiio de 

recursos aliados a conservayiio e preservayiio dos recursos naturais. 

Os principios da estrutura metodol6gica utilizados neste processo de planejamento 

ambiental foram sugeridos por CROSBY (1993) e visam, em seu conjunto, reconhecer as 

condiyoes ambientais atuais, as diretrizes (pianos e programas) e alternativas de ayiio e 

mitigayiio de irnpactos provaveis, para estabelecer o cenario futuro desejado. Neste caso, o 

planejamento agroturistico proposto, realizado em etapas distintas, parte de dois distintos 

diagn6sticos ambientais ( da bacia hidrognifica da Z. TUR. e das propriedades 

agrosilvopastoris) e propoe seus respectivos roteiros de avaliayiio agroturistica. Define 

medidas de natureza tecnica e politica - administrativa, a fim de obter o beneficia 

compensat6rio a necessidade premente de conservayiio dos recursos naturais de uma AP A, 

combinado a sustentabilidade economica agraria existente. Avalia os irnpactos causados 

pelas atividades agroturisticas propostas e aponta soluyoes de mitigayiio. Estas etapas e os 

roteiros gerais apresentam-se resumidas na figura 5.1. 
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6. TRABALHOS DESENVOL VIDOS: 

6.1 PROPOSTA DE ELABORA<;AO DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL PARA 

IDENTIFICA<;AO E HIERARQUIZA<;AO DE AREAS RURAIS PROPICIAS AO 

AGROTURlSMO NA APA DE SOUSAS E JOAQUIM EGIDIO (CAMPINAS, SP) 

6.1.1. RESUMO: Atualmente, o agroturismo apresenta - se como uma estrategia eficiente 

ao desenvolvimento sustentavel da zona rural em varios paises. No Brasil, esta modalidade 

de turismo rural esta ainda em fase de estruturayiio. A prime ira questao e definir a estrategia 

para diagnosticar uma regiao e apontar as areas propicias a esta atividade, cujo potencial 

esta relacionado ao conjunto de caracteristicas ambientais. Sob esta considerayao, o 

objetivo deste trabalho e propor urn roteiro de avaliayao e qualificayao ambiental 

agroturistica pela perspectiva de urn planejamento ambiental. 0 roteiro foi aplicado a urn 

estudo de caso, na bacia hidrografica do Ribeiriio das Cabras, que corresponde ao elemento 

geofisiografico da Zona Turistica da AP A de Sousas e Joaquim Egidio, Municipio de 

Campinas. Este processo envolveu procedimentos de inventario do meio fisico, 

identificayao e hierarquizayao dos indicadores ambientais, processamento e analise espacial 

integrada dos dados em Sistema de Informay5es Geograficas (SIG) na escalade 1:25.000. 

Para a deterrnina'(iio dos indicadores ambientais e seus respectivos pesos foi aplicada a 

tecnica de pontuayao combinada a pesquisa de opiniao de especialistas. Por meio dessa 

estrategia metodol6gica, foi elaborada uma proposta de avaliayao do potencial agroturistico 

e gerado o mapa sintese de Potencial Agroturistico, defmido por tres regioes: alto, medio e 

baixo potencial agroturistico. Foram apresentadas ainda algumas recomendayoes gerais 

para auxiliarem a implementayao do agroturismo nas areas rurais propicias da Z. TUR. 

Palavras - chave: agroturismo, planejamento ambiental, Sistema de Informayoes 

Geograficas 
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6.1.2. ABSTRACT: Although in Brazil it is just beginning, agrotourism is an efficient 

practice for the sustainable development of rural land abroad. It is then very important to 

study and classify suitable areas for this activity, which potential is related to the 

environmental characteristics. The main goal of this research is to elaborate a methodology 

to evaluate and quality potential areas for agroturism under environmental planning point of 

view in the Ribeirao das Cabras basin. The process of environmental planning involved 

procedures of physical and local data analysis within a Geographical Informations System 

in a 1:25.000 scale. In order to determine the environmental indicators and their marks, a 

technique for classification plus a specilisf s opinion survey was made. Through this 

technique it was elaborated a criteria to evaluate the agrotourism potential and a resumed 

map was generated with three levels : high, average, and low agrotourism potential. 

Key - words: agrotourism, environmental planning, Geographical Information System 

6.1.3. INTRODU<;:AO: 

Planejamentos preocupados com a conservavao ambiental costurnam indicar areas que se 

destinam ao ecoturismo. Se estas areas encontram-se inseridas em zona rural, de produvao 

agricola, uma possivel alternativa e o agroturismo, que combina a conservavao ambiental 

com a manutenvao das atividades agricolas (LANE, 1994). 0 agroturismo e empregado 

como urn novo e combinado metodo de produvao, que atende a comunidade rural, no 

anseio de desenvolvimento econ6mico e social, exigindo uma melhor ordenavao rural. 

De acordo com CROSBY(l993), o planejamento do turismo rural integrado, sugerido como 

estrategia de conservavao ambiental por ESCALONA(1994), pode ser realizado pela 

analise espacial dos indicadores ambientais, identificados sob as perspectivas de 

conservavao, produvao econ6mica e lazer. Por meio da integravao espacializada de 

indicadores obtem- se o diagn6stico ambiental (SANTOS et a!. 1998); aqueles podem ser 

classificados numa ordem de adequabilidade ao uso agricola e turistico. As tecnicas de 

questionamento e pondera9ao sao muito usadas para atribuir pesos diferenciados aos 

indicadores (TOMMASI, 1993), e podem auxiliar o delineamento do potencial 

agroturistico, possibilitando a hierarquiza9ao das areas propicias a esta atividade. 
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Sob essas premissas, elaborou-se uma avalia91iO na bacia hidrognifica do Ribeirao das 

Cabras, ao Iongo da qual se encontra urn conjunto de atributos turfsticos e de valor 

ambiental que, ao mesmo tempo, compoem a paisagem agricola regional. Este estudo visa a 

identifica<;ao e hierarquiza91io de areas rurais em fun<;ao de sua aptidao ao agroturismo, a 

partir da analise espaciaJ fntegrada, baseada na fnterpreta<;ao e ponderayaO de fndicadores, 

de forma a definir urn mapa- sfntese que retrate as areas potenciais ao agroturismo. 

6.1.4. MATERIAL E METODOS 

• Levantamento basico de dados 

As fnforma<;oes foram obtidas a partir de levantamentos bibliognificos, cartognificos 

(consultas aos materiais de pesquisa e base cartografica existente na escala 1:25.000, 

elaborados nos estudos da APA de Sousas e Joaquim Egfdio SECRETARIA DE 

PLANEJAMENTO ... (1996); fotos aereas pancromaticas verticais, escala 1:25.000, voo 

dezembro de 1994, pela empresa BASE Aerofotogrametria e Projetos S.A, levantamentos 

como uso de aparelho GPS Global Positioning System) e visitas de reconhecimento a area 

de estudo, que visam aprimorar as informa<;oes obtidas por meio de bibliografia e 

cartografia. Alguns pontos amostrais fotografados considerados estrategicos para o 

agroturismo estao codificados e plotados em mapa- base da Bacia do Ribeirao das Cabras. 

• Sele<;ao e hierarquizat;ao de indicadores 

Para a sele<;ao e hierarquiza91io dos fndicadores agroturfsticos, foram consultados 

especialistas em agronomia, turismo e planejamento ambiental, usando a tecnica combinada 

de questionamento e pondera<;ao, utilizando - se questionario (Anexo 6.1.1 ), com 

pontua<;iio de 0 ( exclusao) a 10, dos 9 temas que, segundo a literatura, estao ligados a 

questoes agricola, turfstica e ambiental. Os especialistas tambem puderam adicionar outros 

temas que considerassem relevantes. 0 valor medio adotado foi obtido de acordo com a 

Tecnica da Pontua<;ao, que se baseia na analise estatfstica das pondera<;oes relativas dadas 

pelos analistas aos fndicadores ambientais (FARIAS, 1984; TOMMASI, 1993). 0 peso 

fmal atribufdo ao fndicador e a media dos valores relativos de cada opinador. Cada 

fndicador ambiental selecionado apresenta diferentes classes ( ou categorias de 
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mapeamento) avaliadas no decorrer do processo de mapeamento. A essas classes foram 

atribuidos valores crescentes de potencialidade, de base 2 (0 a 4), em fun9lio da aptidao ao 

agroturismo. 

• Mapeamentos dos indicadores 

0 banco de dados cartognificos digitais, obtidos pelo levantamento e analise dos 

indicadores, foi montado em AUTOCAD 12 e processado no software Idrisi for Windows 

1.0, em forrnato matricial, na escala I :25.000. Os dados pontuais foram georeferenciados 

por GPS. Para o mapeamento dos atributos lineares e/ou pontuais foi necessario realizar o 

procedimento de "buffer", que gera urna zona tampao em torno do atributo, com a 

fmalidade de possibilitar a visualizayao na escala de estudo e contribuir na analise de 

espacializaylio em SIG. Decidiu-se que a medida do "buffer" seria de 300 metros, em 

virtude da escala adotada. Os trabalhos foram desenvolvidos nos Laborat6rios de 

Inforrruitica da FEAGRI e FEC. 

Os valores potenciais ao agroturismo, de base 2 (0 a 4) foram atribuidos conforrne a 

varia9ao das classes potenciais desses indicadores ambientais. 0 mapeamento dos temas 

que nao foram selecionados como indicador agroturistico pelos especialistas consultados, 

mas contribuiram de alguma forma para a analise ambiental, nao receberam essa 

classificac;;ao ponderada. A legenda apresentada nos mapas seguiu a ordem das 

classificayiies potenciais de seus atributos agroturisticos e os mapas foram produzidos na 

escala I :25.000. Os objetivos, criterios, metodos e valor potencial utilizados para o 

mapeamento dos pararnetros ambientais estao apresentados na tabela 6.1.1. 
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Tabela 6.1.1 : Parfunetros de avaliayao ambiental 

lndicador Objetivo de anAlise Critirio Mitodo Valor Potencial 

Ambiental (veja tabela. .. ) 

Hidrografia Disponibilidade de ligua e Densidade hidrognifica Reproduyi!o dos dados digitais 6.2 

Ocorrencia de quedas d''agua (SECRET ARIA DE 

PLANEJAMENTO ...• 1996) e 

anAlise espacial por reclassifica~ilo 

(em 3 intervalos iguais) da 

Densidade Hidrognifica das 

microbacias 

Relevo Facilidade de acesso, Intervalos de declividade (%) Reprodu9fo dos dados digitais 6.3 

ocupa~iio e uso e tipos de relevo (SECRET ARIA DE 

PLANEJAMENTO ... , 1996) e 

am'tlise espacial por reclassificayi1o 

dos tipos de relevo 

Fragilidades do Identificayio das areas Fatores limitantes do relevo Reclassificayao dos tipos de relevo 6.4 

meio fisico sensiveis a degrada~iio e futores de fragilidade do terreno 

ambiental e An31ise espacial por overlay 

Capacidade de uso Intensidade de uso agricola Classes de capacidade de uso Reproduyiio dos dados digitais 6.5 

da terra (SECRET ARIA DE 

PLANEJAMENTO ... , 1996) e 

aruilise espacial por reclassificayiio 

das subclasses de capacidade de 

uso 

Vias de acesso Caracterizacao de zona rural Tamanho e tipo de Reproduyfio dos dados digitais 6.6 

pela malha viitria pavimenta¢o (SECRET ARIA DE 

PLANEJAMENTO ... , 1996) e 

amilise espacial por reclassificayfio 

da rede viitria 

Uso atual da terra Identifica~ao do uso e Espacializa¢o de centros Mapeamento por fotos aereas em 6.7 

ocupayiio da terra urbanos, tipos de propriedade escala 1:25.000 e posterior 

rural, diversidade de uso reclassificayao 

agrosilvopastoril e vegeta¢o 

natural 

Cobertura vegetal Identificayiio dos tipos de Fisionomia e densidade de Mapeamento por fotos aereas em 6.8 

areas naturals cobertura escala I :25.000 e posterior 

reclassifica~tiio 

PatrimOnio cultural ldentifica~tiio dos atributos Sede das principals de Localizayiio georeferenciada, por . 

arquitet6nico culturais da paisagem fazendas GPS, sobre mapa base 

agroturistica 

Adequabilidade de Identificayiio das itreas de uso Analise dos conflitos entre o Cruzamento entre os mapas de uso 6.9 

uso agricola da adequado e cen:irio futuro sem uso atual e a capacidade de atual e capacidade de uso da terra e 

terra elementos intrusivos e uso da terra reclassificac;iio por adequabilidade 

degradayao ambiental 

Contmua¢o 
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Continuado da tabela 6.1.1 

Paisagem Determinar;ao do potencial da A valiayiio dos atributos Localizayao de pontos mirantes 6.!0 

paisagem pela qualidade visuais ( diversidade e (por GPS) e aruilise espacial, com 

visual, visibilidade ou nitidez complexidade de uso atual da projeyao da bacia visual, nllmero e 

dos atributos em areas aptas a terra das bacias visuais), tipos de usos, somat6ria e 

atividade de agroturismo naturals (matas) e culturais ponderayOes de atributos, defmir;ao 

(patrimOnio hist6rico rural) de area buffer (300m) e 

reclassificay8.o 

Centros urbanos Seleyiio de area de mais alto Mediyiio das distancias dos Analise espacial radiocentrica por 6.ll 

potencial agroturfstico, em nUcleos urbanos e pontos de "buffer" e reclassi:ficayiio 

fun~o da proximidade de referencia comercial, de 

centro urbana comunicay3.o e serviyos as 

zonas de agroturismo e 

fucilidade de acesso pelos 

diferentes meios de 

transportes 

Tabela 6.1.2 : Valor potencial da densidade hidrogn'lfica 

Classifica~lo da Rede bidrogr8.fica Notas atribuidas as classes 

Baixa l 

Mt!dia 4 

Alta 16 

Tabela 6.1.3 :Valor potencial da distribui91io dos tipos de relevo 

Tipos de relevo IntervaJos de declividade (%) Notas atribuidas as classes 

Morros e morrotes !2,5 a 30,0 l 

Morrotes paralelos !0,0 a 20,0 2 

Morrotes e colinas 5,0 a 17,0 4 

Colinas alveolares 2 a 12 8 

Planicie aluvial Oa2 16 
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Tabela 6.1.4 : Valor potencial dos elementos de fragilidade do meio fisico 

ldentifica.yio das areas sensiveis a Fatores limitantes do relevo Notas atribuidas 

degrada~YiO ambiental as classes 

Alto risco de escorregamento e rolamento de Escarpas degradadas dos morros e morrotes, com grande 1 

blocos quantidade de blocos e matac5es 

Risco media de escorregamento Morros e morrotes com alguns campos de matacOes 2 

Em adiantado processo erosivo Morros e morrotes., sob manejo ou uso inadequado do solo 4 

Risco de erosiio Colinas alveolares, morrotes e colinas, Morros e morrotes e 8 

morrotes paralelos 

Risco de enchente Planicie aluvial 16 

Tabela 6.1.5 :Valor potencial da capacidade de uso da terra ao agroturismo 

Classes de Capacidade Adequa~iio de uso Notas 

de uso da terra atribuidas as 

classes 

Classes VIle e VIII lrnpropria para 0 cultivo. Adequada a proteyil.O e abrigo da I 

fauna e flora, recreac;ao, turismo ou armazenamento de agua 

Classe VIe Pastagern ou reflorestarnento, corn rnaiores restriyiies que VIe 2 

Classe Va Pastagern ou reflorestamento 4 

Classe !Ve Perenes, reflorestarnento e pastagern 8 

Classe Ille Culturas anuais adaptadas, perenes e semi-perenes, pastagem 16 

ou reflorestamento 

Tabela 6.1.6 : Valor potencial das vias de acesso 

Tamanho e tipo de pavimenta~;iio Notas atribuidas Ss classes 

Estradas asfultadas I 

Estradas de terra 4 

Estradas vicinais de terra 16 
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Tabela 6.1. 7 : Valor potencial ao agroturismo do uso e ocupa<;:ao da terra atual 

Tipo de uso e ocupa~lio da terra Descri~;iio de uso e ocupa~;ao da terra Notas 

atribuidas as 

classes 

Zona urbana NUcleos de ocupayiio urbana, com edificay5es pequenas de uso comercial ou 1 

residencial, ou ainda estruturas urbanas (prayas, ruas, etc.) 

Sltios e chlicaras Ocupayiio raretCita, periferica a zona urbana. Possuem pequenas edificayOes 2 

residenciais e uso agropecmirio ( cria0es domesticas, hortas e pomares) 

Fazendas de silvicultura Grandes propriedades isoladas, identificadas pel a composi9iio de varias 4 

edificayOes agropecmirias agrupadas, rodeadas por reflorestamento, geralmente 

de eucalipto 

Sitios produtivos resultantes do Pequenos nUcleos de ocupa¢o organizados em pequenas propriedades rurais 8 

parcelamento de antigas fuzendas, agrupadas (antigas fuzendas parceladas) em zona rural, com resquicios 

em pequenas propriedades. arquitet6nicos antigos, e produyilo agrosilvopastoril ativa, com remanescentes de 

culturas comerciais, pastos arrendados, pequenas criar;Oes, hortas e pomares. 

Fazenda de agropecmiria Grandes propriedades isolada_s, identificadas pe1a composiyiio de vitrias 16 

edificayOes agropecmlrias agrupadas. Apresentam - se ativas produtoras de gado 

leiteiro ou de corte, cavalos, com pastagens e capineiras, e fraca atividade 

agricola com hortaliyas, feijiio, milho, cafe, laranja e banana, a!Cm de horta, 

pomar e pequenas cria¢es domesticas 

Cobertura vegetal Mata, capoeira densa e rala, bosque e campo antr6pico abandonado 

Tabela 6.1.8: Valor potencial da cobertura vegetal 

Tipos fisionilmicos da Descri~lio dos tipos fisionOmicos Notas atribuidas 

cobertura vegetal as classes 

Campo antr6pico Pastagens abandonadas com alguns individuos arb6reos ou arbustivos 1 

Capoeira rata Vegetar;iio herbacea rala, com alguns individuos arb6reos 2 

Bosque Agrupamentos arb6reos ou rarefayao seletiva de matas secundarias. Basques de 4 

eucalipto ou de espCcies nativas 

Capoeira densa Vegetayiio arbustiva densa e media densidade do estrato arb6rea 8 

Mata Vegetayao arb6rea densa de mata integra ou alterada 16 

Tabela 6.1.9 :Valor potencial ao agroturismo da adequabilidade de uso atual da terra 

Rela~;lio entre o uso atual e a eapaeidade de uso da terra Notas atribuidas as classes 

Inadequado 1 

Adequado 16 
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Tabela 6.1.1 0 : Valor do potencial agroturistico da paisagem 

Potencial da paisagem Notas atribuidas As classes 

Baixo 1 

Medio 4 

Alto 16 

• Analise espacial e Geoprocessamento 

A analise espacial foi realizada integrando os dados geo - referenciados dos mapas, no 

sistema de informayao geognifica (SIG) Idrisi, desenvolvido pela Clarck University 

(EASTMAN, 1993). 0 mapeamento de cada indicador ambiental gerou mapas tematicos 

com suas diferentes classes ou categorias. Ao atribuir os valores potenciais das classes e 

pesos dos indicadores torna - se possivel a integravao das informav5es geo - referenciadas, 

e utilizada como estrategia de espacializavao da opiniao subjetiva dos especialistas sobre a 

importilncia dos indicadores agroturisticos obtida por meio da pondera9ao. Assim, o mapa 

sintese de aptidao agroturistica da Bacia do Ribeirao das Cabras foi elaborado pela 

integra<;ao ponderada dos mapas temiticos no software Idrisi, executado mediante 

operav5es algebricas de soma, com seus respectivos pesos e valores de classe. A 

qualificavao das areas com diferentes graus de aptidao foi obtida pela reclassificavao da 

somat6ria de valores em tres classes de mesmo intervalo (alto, medio e baixo potencial). 

• SelefYiiO de areas em funfYiiO da proximidade aos centros urbanos 

Foi realizada urna analise radiocentrica ("buffer") dos nucleos urbanos, infra-estrutura e 

recursos turisticos, objetivando gerar urna reclassificayao das areas de alto potencial 

agroturistico. A analise de proxirnidade foi realizada na forma radial de distancias pre -

estabelecidas. Os criterios de arbitragem desses raios estao descritos na tabela 6.1.11. Os 

raios foram estabelecidos em fun<;ao da facilidade de acesso, das distilncias a serem 

percorridas pelos pedestres e veiculos automotores e dos provaveis grupos envolvidos com 

o agroturismo, como crian<;as, idosos, jovens e trabalbadores rurais, que necessitam de 

algum servi<;o prestado nos nucleos urbanos de Sousas e Joaquim Egidio. 
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Tabela 6.1.11 Valor potencial ao agroturismo em funyao da proximidade aos centros 

urbanos 

Distancias dos niicleos urbanos Facilidade de acesso* Notas atribuidas i\s classes 

Acima de 10 km rna is de 15 min de veiculo automotor ( 40 km I h) 1 

de5,0a lOkm ate 15 min de veiculo automotor ( 40 km I h) 2 

de 1,0 a 5,0 km bicicleta, cavalo ou charrete, ate 7,5 min de veiculo 4 

automotor 

de OJ a l,Okm pedestres, bicicleta, montaria ou charrete 8 

Ate 0,3 km Pedestres indistintamente 16 

.. * considerando o tempo e a capaczdade de mobzlzdade dos pedestres e diferentes meios de transportes 

• Caracterizayiio da demanda potencial agroturistica 

A demanda potencial agroturistica foi estimada a partir dos dados demognificos da 

SECRET ARIA DE PLANEJAMENTO ... (1996), conforme sugestao para o planejamento 

de turismo rural por BRAMWELL (1994), em municipios com ate 150 hab I km2
• A 

densidade demognifica serviu para caracterizar a potencialidade para o turismo rural e 

estimar a demanda aproximada, a partir dos dados sobre a popu!ayi"io flutuante. Os dados 

sobre este tipo de populavi"io foram obtidos nos estudos tecnicos da SECRETARIA DE 

PLANEJAMENTO ... (op.cit) e por informavoes obtidas, informalmente, a partir de 

membros da comunidade, tais como: Subprefeito, proprietarios de terras, moradores, 

comerciantes e agente de turismo local. 

6.1.5.RESULTADOS E DISCUSSOES 

A area deste estudo foi identificada como Zona Turistica da AP A de Sousas e Joaquim 

Egidio (Z.TUR.), em funyi"io do conjunto de atributos da paisagem existentes ao Iongo da 

bacia do Ribeirao das Cabras. Muitas dessas caracteristicas estao ligadas ao potencial 

agrosilvopastoril da regiao, parcialmente explorado. Os resultados deste estudo enfatizam 

o potencial ja identificado pela SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ... (1996) e 

justificam a regiao como uma area agroturistica. As figuras elaboradas estao apresentadas 

no Anexo 6.1.2 

Para se chegar a esta conclusao foram necessarios onze atributos, avaliados de forma 

isolada ou trabalhados em conjunto. Nove desses atributos foram selecionados e mapeados 

na forma de indicador ambiental ( capacidade de uso da terra, fragilidades do meio fisico, 
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uso adequado da terra, cobertura vegetal, relevo, rede de drenagem, vias de acesso, 

paisagem e uso atual da terra). Outros atributos, como patrim6nio arquitet6nico e cultural, 

diversidade e complexidade do meio, foram utilizados como elementos de composi9ao para 

defini9ao de urn indicador - a paisagem. Os centros urbanos serviram somente de criteria 

para sele9ao das areas de mais alto potencial. 

Assim, a tabela 6.1.12 apresenta as notas atribuidas pelos especialistas aos 9 atributos 

identificados como indicadores agroturisticos. 

Tabela 6.1.12 : Notas atribuidas pelos opinadores a 9 indicadores ambientais 

~ 
Capacidade Fragilidade Uso Uso Relevo Cobertura Hidrografia Paisagem Vias Especialis 

uso atual adequado vegetal 

0 

1 8 0 6 9 6 9 9 9 10 

2 9 8 9 10 5 3 3 8 8 

3 10 7 8 10 8 8 7 10 10 

4 10 8 7 10 7 9 10 10 7 

5 6 10 8 9 8 7 9 10 6 

6 0 9 0 10 9 8 8 8 7 

7 7 7 10 10 10 8 9 10 8 

8 6 9 8 8 5 5 7 8 7 

9 10 8 5 10 8 8 8 10 8 

10 10 9 8 9 8 8 8 9 7 

11 2 2 8 5 2 10 10 10 7 

12 6 6 7 8 9 9 9 10 9 

13 2 5 8 8 2 10 10 9 0 

14 2 2 10 5 2 10 10 10 10 

15 5 5 10 7 0 0 7 10 2 

16 9 9 7 9 7 7 7 8 7 

17 8 5 5 9 6 6 8 10 6 

18 7 4 7 3 3 3 4 8 6 

Valor de 0,0976 0,0944 0,1145 0,1254 0,0845 0,1072 0,1226 0,1485 0,1048 
nnnderadio . 

Especwilstas : *A - profisszonal da area de agronomza; *Pa - profisswna/ da area de plane;amento 

ambiental; e *T- profissional da area de turismo 

A pontua9ao de 18 dos 34 especialistas entrevistados (52,9%) possibilitou sistematizar, 

qualificar e quantificar a opiniao. 0 percentual de resposta, apesar de aparentemente baixo, 

foi eficiente para o estudo proposto, pois superou 50% do grupo entrevistado. De forma 
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geraL as respostas de questiom\rios pelo metodo de entrevista estruturada nao ultrapassam 

30% (SANTOS eta!, 1998). 

E interessante observar que apenas 4 opinadores, ou seja, 22% utilizaram o interva1o de 

notas de 0 a 10. Os 14 demais usaram pequenos intervalos de 6 ou 3 valores. 

A rela9ao do valor medio das opinioes, em porcentagem, de cada indicador resultante das 

pondera96es dos especialistas estao a seguir apresentados na tabela 6.1.13. 

Tabela 6.1.13 :Valor de pondera9ao percentual dos indicadores ambientais 

lndicadores Ambientais Val ores de pondera~;io (o/o) 

Capacidade de uso da terra 9.76 

Fragilidades do meio fisico 9.44 

Uso atual da terra 11.45 

Adequabilidade de uso atual da terra 12.54 

Relevo 8.45 

Cobertura vegetal 10.72 

Rede hidrogr;ifica 12.26 

Paisa gem 14.85 

Vias de acesso 10.48 

A tabela 6.1.14 mostra a hierarquiza9iio dos indicadores, por grupo de especialistas. 

Tabela 6.1.14 : Ordem de importancia dos indicadores ambientais para os diferentes grupos 

de profissionais 

Todos especialistas Grupo de especialistas 

Turismo Agronomia Planejamento 

paisagem paisagem paisagem paisagem 

uso adequado uso adequado rede hidrogcifica vias de acesso 

rede hidrognifica uso atual uso atual capacidade de uso 

uso atual vias de acesso cobertura vegetal uso adequado 

cobertura vegetal rede hidrognifica uso adequado rede hidrognifica 

vias de acesso coberlura vegetal fragilidade uso atual 

capacidade de uso capacidade de uso vias de acesso fragilidade 

:fragilidade :fragilidade capacidade de uso cobertura vegetal 

relevo relevo relevo relevo 
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Houve consenso entre as classes de profissionais de que a paisagem e o melhor indicador e 

o relevo e o menos indicado para retratar a aptidao agroturistica de uma regiao. Parece que 

a ops:ao pelo atributo paisagem e maximizado em detrimento ao relevo. Para os demais 

indicadores, o uso da tecnica de ponderas:ao tomou possivel encontrar a tendencia que 

prevalece entre as opinioes. Os agronomos deram baixas notas para as vias de escoamento e 

uso adequado da terra, atribuindo maior importiincia a disponibilidade de agua, uso atual e 

cobertura vegetal, e os profissionais do turismo e planejarnento enfatizararn a paisagem, 

considerando pequena a importiincia do indicador de fragilidade do meio fisico. Alguns 

opinadores propuserarn a inclusao de fatores climaticos, outros sugeriram fatores 

relacionados a infra-estrutura basica como agua tratada e rede de esgoto, e outros como a 

resistencia a pressao urbanistica e estrutura fundiaria. Alguns fizeram mens:ao a fatores 

turisticos especificos, como a capacidade de receps:ao e hospedagem. A presens:a de fauna 

niio foi considerada por nenhum entrevistado, e os pequenos valores atribuidos a cobertura 

vegetal demonstram que este fator nao e considerado muito relevante, ou, de forma 

subjetiva, foi associado a paisagem. Entre todas as sugestoes considera-se que a mais 

importante refere-se aos focos de doens:as endemicas, que, realmente, possuem urn real 

fator restritivo ao agroturismo. Todavia, a regiao estudada nao sofre esta restri9iio. 

Os indicadores, ja ponderados, forarn mapeados sobre a bacia hidrografica do Ribeirao das 

Cabras de 5.350 ha (figura 6.1.1). 

Pela figura 6.1.1. observa- se que a rede de drenagem, de forma geral, apresenta urn padrao 

dendritico de alta densidade e, aparentemente, os cursos d'agua estao distribuidos de 

maneira uniforme por toda a area. Identificararn- se 32 microbacias com areas de maior ou 

menor concentras:ao dos cursos d' aguas (figura 6.1.2, tabela 6.1.15). 
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Tabela 6.1.15 : Parfunetros de avaliao;ao das microbacias 

Microbacia Niimero de rios Area (ha) N° rios I Area 

1 10 100,28 0,099 

2 18 188,87 0,095 

3 4 68,46 0,058 

4 6 67,76 0,088 

5 12 130,90 0,091 

6 26 239,23 0,108 

7 24 250,90 0,095 

8 3 38,02 0,081 

9 12 137,63 0,087 

10 20 175,04 0,114 

11 41 392,44 0,104 

12 9 70,46 0,126 

13 23 208,09 0,110 

14 65 535,53 0,121 

15 46 374,28 0,123 

16 9 93,25 0,096 

17 13 103,64 0,125 

18 14 167,96 0,083 

19 7 85,86 0,081 

20 23 279,30 0,082 

21 2 31,57 0,063 

22 11 89,32 0,123 

23 3 50,36 0,059 

24 10 113,79 0,087 

25 16 172,22 0,092 

26 14 164,15 0,085 

27 4 56,45 0,070 

28 17 179,01 0,094 

29 10 113,68 0,087 

30 16 196,96 0,081 

31 44 536,29 0,082 

32 8 135,43 0,059 

A qualificao;ao final das microbacias em alta, media ou baixa densidade hidrognifica esta 

apresentada na figura 6.1.3. Por este mapa observa- se que predominam as areas de media 

densidade hidrografica (54,17%). A poro;ao do territ6rio com alta densidade hidrografica 

corresponde a uma area significativa, de 2.024 ba. Nesta area foi constatada a maior 

concentrao;ao de cachoeiras e trechos do ribeirao aptos a entretenirnentos agroturisticos 

associados a agua. 

Em relao;ao ao relevo, foram identificados cinco tipos, conforme a figura 6.1.4. Observa - se 

neste mapa a predominancia dos morros e morrotes (81%). Entretanto, a distribuio;ao 
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espacial dos demais tipos determina uma diversifica<;iio na topografia do terreno, com 

diferentes graus de dificuldade de acesso, tanto para os agroturistas, em fim<;iio da idade e 

limita<;i'ies fisicas como para a forrna<;iio de trilhas, caminhos e estradas. Nao e, portanto, 

uma paisagem mon6tona. As areas de planicies aluviais ocupam somente urna area de 

3 71 ,8 ha. Desta forma, os atributos de atra<;iio devem prever atividades agroturisticas 

complementares, adaptadas a terrenos ingremes, como o enduro equestre, e rnirantes 

naturais, nas cotas maximas dos morros e nas planicies com grandes bacias visuais. Deve 

se ressalvar que, se por urn !ado o relevo nesta regiiio estimula uma diversidade de 

paisagens e atividades, por outro e urn aspecto restritivo para o agroturismo, em rela<;iio ao 

uso agrico Ia e para o fluxo turistico. 

A figura 6.1.5 apresenta os fatores limitantes do terreno ao uso agroturisico. As areas 

sujeitas a enchentes ocasionais ocupam urna area de 37,4 ha, sendo a erosao o fator de 

fragilidade predominante na regiao (55,8%). Esta constata<;iio e urna forte restri<;iio ao 

desenvolvimento do agroturismo, que, no entanto, pode ser minimizada mediante praticas 

conservacionistas do solo, que, por sua vez, podem ser entendidas, por si mesmas, como 

atributo de atra<;iio para tal atividade. E tambem uma forma de transrnitir ao visitante as 

no<;i'ies praticas de prote<;iio e conserva<;iio da terra. 

As classes de capacidade de uso da terra estao apresentadas na figura 6.1.6. A area de 3.242 

ha (60,5%) e composta por solos cujas classes de uso da terra sao IVe e Hie, aptas ao uso 

agrosilvopastoril. Porem, os fatores limitantes restringem o cultivo intenso das culturas 

anuais. 0 restante das classes impoe limita<;i'ies apenas a agricultura. Portanto, a regiao e, 

em geral, apta ao plantio de culturas perrnanentes ou semi-perenes, pecuaria e silvicultura. 

Estas limita<;i'ies refor<;am aquelas anteriores, perrnitindo sugerir que deveriam ser 

estimuladas nesta regiao principalmente atividades ligadas a culturas perenes, como 

fruticultura, silvicultura e pecuaria. 

A composi<;iio espacial das atividades antr6picas atuais tambem sao favoraveis ao 

agroturismo. A zona urbana ocupa somente 81,55 ha (1,5%), sendo que em 2.071 ha 

(3 8, 7% ), ocorrem atividades agropecuarias nas fazendas, sitios e chacaras, seguidas pela 

silvicultura crescente (figura 6.1. 7). As vivendas de lazer estao situadas em tomo dos 

nucleos urbanos e os sitios produtivos estao dispersos por toda a regiao, porem ambos 

ocupam pequenos fragmentos de area. Assim, a aptidao ao agroturismo prende-se tanto a 
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fazendas, como a pequenas unidades agricolas. A cobertura vegetal e urn complemento ao 

agroturismo, mas de grande importilncia sob aspecto conservacionista. Na regiao, ha 

predominancia de campos antr6picos e capoeira raJa (2.681 ha), atributos de baixo valor de 

atra<;ilo (figura 6.1.8). Verificam-se ainda alguns remanescentes de matas e capoeira densa, 

de maior valor ambiental (350 ha), porem dispersos por toda a area da bacia. Este, portanto, 

nao e urn elemento centralizador de atra9ao ao agro ou ecoturismo. 

Quanto a adequabilidade de uso agrosilvopastoril da terra, pode se dizer que 83,4% da area 

da bacia esta sendo utilizada de forma adequada pelas atividades agrosilvopastoris (tabela 

6.1.16 e figura 6.1.9). 

Tabela 6.1.16: Adequabilidade de uso atual da terra 

~· 
Cultura annal Cultura perene Silvicultura Pecuiria Conserva~io ou 

s recrea~io 

lii A A A A A 

IV I A A A A 

v I I A A A 

VI I I A A A 

VII e VIII I I I I A 

A- Usa adequado, I- Uso madequado 

Os demais 16,6%, inadequados, eqllivalem a culturas anuais ou perenes, plantadas em 

p1at6s no alto dos morrotes e nas planicies aluviais. Este alto percentua1 de "acerto" e urn 

exce1ente indicador e uma forte sinalizayao para urn aproveitamento imediato em 

agroturismo. 

0 con junto viario tambem e urn fator de estimulo ao agroturismo na regiao. A figura 6.1.1 0 

mostra que, apesar de a Estrada das Cabras servir de eixo distribuidor da rede viaria, a 

circula9ao pela Z. TUR. e feita primordialmente por estradas e caminhos de terra, ideais 

acomposi9ao e manuten<;ao da paisagem rural. Nao se pode falar o mesmo sobre os centros 

urbanos. Os nucleos de Sousas e Joaquim Egidio, situados no extremo leste da bacia, 

ocupam uma pequena area de 79,6 ha ( figura 6.1.11 ). 0 acesso restrito e a carencia de infra 

- estrutura basica colaboram para desestimular o parcelamento dessas areas para 

empreendimentos urbanos. E importante ressaltar que a SANASA coloca restri9iies ao 

atendimento de eventuais demandas por saneamento basico a curto prazo, devido 

anecessidade de obras de refor9o. A urbanizayao de novas glebas da - se com a implanta<;ao 
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de sistemas pr6prios da rede de agua e esgoto. Por outro !ado, estas caracteristicas sao 

positivas ao agroturismo, pois representam uma barreira a expansao urbana. 

Sem duvida, urn fator de irnportancia ao turismo, em geral, na regiao, refere - se ao 

patrirnonio arquitetonico - cultural. Para ilustrar esta constata9ao, algumas fazendas do 

conjunto de edifica9oes rurais que retratam os ciclos economicos da regiao foram mapeadas 

e fotografadas (figura 6.1.13). Os demais atributos estao associados a alguma fazenda 

(tulhas e capelas) ou foram mapeados e avaliados junto a urn indicador (relevo, rede 

hidrografica e estradas). Em Joaquim Egidio, junto a bacia do Ribeirao das Cabras, situa

se a maior concentra9ao de fazendas preservadas e ativas de Campinas. Neste estudo foram 

identificadas e mapeadas as fazendas Sertao, Sao Jose, Alpes, Capoeira Grande, Pahneiras, 

Boa Vista, Santa Monica, Sao Pedro, Bonfim e Santa Luzia e os atuais sitios ( antigas 

fazendas) Santa Rita, Cachoeira e Sao Joaquirn. A Fazenda Sertao e a mais antiga e e urn 

marco de forma9ao hist6rica do municipio, possuindo ainda urn conjunto arquitetonico que 

e irnportante patrirnonio hist6rico. Para o melhor aproveitamento cultural desse patrirnonio 

arquitetonico ou restaura9ao de outros, como a Antiga Linha Ferrea, e preciso realizar urn 

inventario minuncioso e junto aos proprietarios. 

Deve - se relevar que o conjunto de indicadores mapeados inserem - se e combinam - se em 

diferentes paisagens criadas pelo retalhamento poligonal das lavouras ( culturas anua1s, 

perenes, semi-perenes, hortas e pomares domesticos ), reflorestamentos, pastos, 

remanescentes de matas, tipos de relevo e patrimonio arquitetonico rural. Foram 

identificadas 8 bacias visuais na regiao, cujas caracteristicas e valoriza9ao de seus atributos 

encontram - se na tabela 6.1.17. 



Tabe1a 6.1.17 : Analise dos atributos de paisagem 

Valor Visual Valor Natural Valor Cultural Faixa 

Bacia Area Diversidade Complexidade Subtotal Presen~a de Mata Presem;a de Subtotal radiocCntrica Produto Classifica~ao 

Visual km' patrimOnio (Valor final final 

bist6rico potencial) 

n" nota n" poligonos nota Soma das pontua~ii.o . pontua~ao . pontua~l'io Produto da 300m 16 

usollirea /lirea notas pontua~iio >300m I 

A 7,89 1,77 I 66,78 5 6 0,5 X I X I 0,5 300m 8 Alta 

>300m 0,5 Baixa 

B 0,84 !4,28 5 1!3,1! 3 8 0,5 . 0.5 . 0,5 0,!25 300m 2 Baixa 

>300m 0,!25 Baixa 

c !,82 6,6! 3 99,67 3 6 0,5 X I . 0,5 0,25 300m 4 Media 

>300m 0,25 Baixa 

D 0,48 !4,57 5 83,36 5 lO !,0 . 0.5 . 0,5 0,25 300m 4 MCdia 

>300m 0,25 Baixa 

E !,02 !2,76 5 155,05 I 6 0,5 X I . 0,5 0,25 300m 4 MCdia 

>300m 0,25 Baixa 

F 6,1! 2,!3 I 80,36 5 6 0,5 X I . 0,5 0,25 300m 4 MCdia 

>300m 0,25 Baixa 

G !0,37 !,35 I 78,!2 5 6 0,5 X I X I 0,5 300m 8 Alta 

>300m 0,5 Baixa 

H 5,65 2,30 I 88,3! 5 6 0,5 X I . 0,5 0,25 300m 4 MCdia 

>300m 0,25 Baixa 
.... 
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Observa- se que as maiores bacias visuais obtiveram maior valor potencial com a presen9a 

de mata e patrimonio cultural, mas caracterizam - se por baixa diversidade e complexidade 

do aspecto visual da paisagem. 0 alto fator (16) atribuido as "zonas de buffers" em torno 

dos pontos rnirantes e baixo (I) para as demais areas resultou nas pequenas areas de 

classifica91io alta e media de composi91io cenica. De acordo com a figura 6.1.12, pelo 

menos 40% da area possuem algum atributo estetico agricola, natural ou cultural na 

paisagem. Este percentual assegura o potencial agroturistico da paisagem rural da regiao. 

Os mapas tematicos de relevo e paisagem apontam, isoladamente, para o valor da regiao de 

estudo ao agroturismo. Falta agora apontar as areas que concentram os melhores atributos. 

Sob essa perspectiva, os mapas tematicos foram classificados e ponderados de acordo com 

a descri9ao em 6.1.4. No SIG, cada indicador ambiental foi classificado com os valores 

crescentes de potencialidade agroturistica, conforme a tabela 6.1.18. Ela pode ser 

interpretada como urn roteiro de avalia91io ambiental de aptidao agroturistica, onde se 

distribuem as classes distintas dos indicadores conforme sua importiincia ao 

desenvolvirnento do agroturismo; mediante reclassifica91io da somat6ria ponderada, 

reconhecem-se as diferentes areas potenciais. 



Tabe1a 6.1.18 : Ponderayoes atribuidas as classes dos indicadores agroturisticos 

lndicadores Ambientais Peso Nota relativa as classes dos indicadores ambientais 

1 2 4 8 16 

Paisagem 0.1485 Baixo MCdio . Alto 

0.1485 . 0.5940 . 2.376 

Uso adequado da terra 0.1254 Inadequado . . . Adequado 

0.1254 . . . 2.0064 

Rede hidrogrifica 0.1226 Baixo . Media . Alto 

0.1226 . 0.4904 . 1.9616 . 

Uso atual da terra Zona urbana Sitios e chacaras Si!vicultura Sitio produtivo Fazemia e/ou uso agricola 

0.1145 0.1!45 0.2290 0.4580 0.9160 1.8320 

Cobertura vegetal 0.1072 Campo sujo Capoeira rala Bosque Capoeira densa Mata 
. 

0.1072 0.2144 0.4288 0.8576 1.7152 

Vias de acesso 0.1048 Estrada asfultada . Estrada de terra . Vicinal de terra 

0.1048 . 0.4192 . 1.6768 

Capacidade de uso da terra VIIee VHI VIe Va 1Ve IIIe 

0.0976 0.0976 0.1952 0.3904 0.7808 1.5616 

J.'ragilidades do meio fisico Alto risco de MCdio risco de Em adiantado processo Risco de erosao Risco de enchente 

0.0944 escorregamento cscorregamento erosivo 
i 

0.0944 0.1888 0.3776 0.7552 1.5104 

Relevo 0.0845 Morros e morrotes Morrotes paralelos Morrotes e cohnas Colinas alveolares Planlcie aluvial 

0.0845 0.1690 0.3380 0.6760 1.352 
--
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0 mapa sintese de Potencial Agroturistico da Z.TUR., apresentado na figura 6.1.14, e 

composto pelas classes: alto, medio e baixo. As areas com baixo potencial ocupam menor 

superficie(13%) da Z.TUR. e refulem urn conjunto de informa<;oes que determina a 

inaptidao ao uso agrosilvopastoril e o maior rigor das complexas priiticas de conserva<yao 

dos recursos naturals sujeitos a degrada<;ao. Nestas areas, a paisagem dos pontos mais altos 

(bacias visuais) juntamente com as areas de conservayao apresentam - se mais adequadas 

ao uso recreacional monitorado e relacionado its atividades ecoturisticas. 0 relevo e os 

elementos de fragilidade do meio determinam as limita<;oes fisicas ao agroturismo e o 

acesso possivel somente a grupos especificos, como jovens, por exemplo. 

A predominil.ncia (77 ,56 % ) do medio potencial agroturistico indica que a Z. TUR. estii apta 

ao agroturismo, porem sao imprescindiveis as priiticas conservacionistas. 0 cumprimento 

rigoroso de medidas de prote<;ao do solo, vegeta<;ao, cursos d'iigua e o manejo adequado 

desses recursos e das atividades agroturisticas, aumenta a capacidade do meio e nivela a 

potencia!idade agroturistica dessas terras its areas de alto potencial agroturistico. A 

diferen<;a estii relacionada a diversidade de atividades agrosilvopastoris, tempo e custo de 

operacionaliza<;ao dessas medidas conservacionistas. Alem de aptas ao entretenimento 

associado its atividades agrosilvopastoris, essas areas estao aptas ao entretenimento 

complementar associado it cobertura vegetal com atividades ecol6gicas e de lazer 

contemplativo, relacionado ao contexto cenico. 

Pelas considera<;oes feitas, pode- se dizer que as areas de alto e medio potencial da Z.TUR. 

estao, de forma semelhante, aptas ao agroturismo, desde que sejam implementadam as 

atividades agrosilvopastoris sob cobertura adequada (plasticultura), utilizando tecnicas 

altemativas de produ<yao ou a cria<;ao de especies animais em sistemas intensivos, ocupando 

benfeitorias apropriadamente construfdas e, conseqiientemente, sem o uso intensivo do 

solo. Diferenciam - se entao, pelo rigor dos cuidados necessarios it prote<;ao dos recursos 

naturais. Sob este ponto de vista, pode se afirmar que a Zona Turistica da AP A de Sousas e 

Joaquim Egidio possui 86,9% de sua area apta ao desenvolvimento do agroturismo. 

0 agroturismo apresenta-se, neste caso, como urna estrategia de explora<;ao ambiental que 

pretende, mediante conserva<;ao da natureza e da manuten<yao das atividades agricolas 

tradicionais (em fase de declinio econ6rnico ), conferir urn beneficio econornico 

compensat6rio aos proprietarios das terras. Desta forma, o turismo aumentarii a 
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produtividade da terra com o aproveitamento economico dos encantos culturais da zona 

rural, da agricultura, religiao e costumes dos imigrantes que ali se instalaram, em que a 

conservayao ambiental passa a ser, juntamente com as atividades agrosilvopastoris, urn dos 

mais importantes recursos turisticos. 

Apresenta - se na figura 6.1.15 o uso atual da terra das areas de alto potencial, a fun de 

demonstrar as suas caracterfsticas predominantes. De acordo com as informa9oes 

mapeadas, o uso e ocupa9ao atual da terra e feito por fazendas de cafe, pecuaria e 

reflorestamento. As atividades agrosilvopastoris utilizam adequadamente os solos das 

subclasses V a, Ille e IV e. 0 relevo e predominantemente plano, como o cume de morros 

aplainados (mirantes naturais), apesar da topografia diversificada. Os riscos de degradayao 

ambiental estao associados a ocorrencia ocasional de enchentes nos vales e erosao nas 

encostas mais ingremes. 0 acesso e feito pela Estrada das Cabras. Ha predominiincia de alta 

densidade hidrografica associada a presenya de cachoeiras e nascentes. A vegetayao natural 

e composta por matas e bosques de diferentes tipos fisionomicos. 

A sobreposiyao da areas de alto potencial (figura 6.1.15) com as areas radiocentricas aos 

centros urbanos (figura 6.1.16) possibilitou urna nova classificayao, de acordo com a 

distiincia aos nucleos urbanos Sousas e/ou Joaquim Egidio (figura 6.1.17). Em funyao das 

pequenas distiincia da zona rural as areas onde se concentram os serviyos de atendimento 

basico, pode - se afumar que esta regiao de alto potencial agroturistico e apta ao 

agroturismo desde os primeiros 300 metros. A predominancia da faixa radiocentrica, que 

abrange as distiincia de 1,0 a 5,0 km, seguidos pela zona de 5,0 a 10 km, leva a sugerir o 

uso restrito de veiculos automotores na regiao, dando - se preferencia aos meios de 

transportes coletivos para pequenas distiincias, alem de bicicletas, cavalos, charretes, 

carroyas ou todo veiculo alternativo, que possibilite a reduyao do triinsito e os impactos 

advindos do barulho e polui91io dos transportes automotores. 

Considera - se, no entanto, que a faixa ate 1,0 km e a mais apropriada para indicayao e 

estimulo ao agroturismo as propriedades, haja vista que a maior parte das areas dos 

primeiros 300m confundem-se com a area urbana. Os fragmentos de area dentro da faixa de 

1km correspondem a 10% de toda a area de alto potencial. 

Por todas as informayoes aqui apresentadas, pode se dizer que sao grandes as possibilidades 

de desenvolvimento do agroturismo na regiao. E necessario, agora, fazer urn estudo de 
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demanda turistica, que permita concluir sobre a efetividade das atividades. Como premissa 

a avalia<;:ao desse aspecto, entrevistou-se a (mica agencia de turismo local, Trilhas Turismo, 

que enfatizou a inexistencia de equipamentos de hospedagem, o que impossibilita a 

estimativa do volume do fluxo de turistas e a permanencia temponiria. Todavia, essa 

agencia acredita no desenvolvimento do potencial agroturistico, em virtude da freqiiencia 

na regiao, principalmente nos frnais de semana. De acordo, com informa<;:oes da 

comunidade local (Subprefeito, comerciantes, proprietarios de sitios e fazendas), esse fluxo 

varia em torno de 1.500 pessoas, podendo atingir ate 3.000, quando acontece alguma 

rnanifesta<;:ao cultural. Hoje a visita<;:ao da regiao e feita por frequentadores de bares, 

restaurantes, cachoeiras, festas e eventos rurais. Acredita-se que a rnaior parte dos visitantes 

a Z.TUR. vern da regiao metropolitana de Campinas, mas reconhece-se que este incremento 

esta associado tambem a popula<;:ao flutuante, cujo centro emissor e a cidade de Sao Paulo. 

Nas rnanifesta<;:oes culturais difundidas pela midia, o publico presente vern tambem do 

interior do Estado de Sao Paulo. Para se obter urna estimativa da dernanda turistica 

aproximada as modalidades de visita<;:iio e permanencia temporaria, utilizaram-se os dados 

demognificos de SECRET ARIA DE PLANEJAMENTO ... (1996) e elaborou- sea tabela 

6.1.19, tornando por base as seguintes considera<;:oes: 

- a densidade demografica do censo demografico de 1991 de Joaquim Egidio e Sousas e 

31 ,85 hab/km2 
, muito abaixo do padrao maximo estabelecido para o turismo rural (150 

hab/km2
). Ja, o Distrito de Sousas esta proximo deste limite, com 149,25 hab/km2

; 

- a popula<;:ao flutuante de Joaquim Egidio e aproxirnadamente de 767,44 habitantes (852 

domicilios particulares desocupados por 4,24 pessoas em media por domicilio ocupado ). 

Em sua maio ria, sao grupos familiares vindos de Sao Paulo, que correspondem a 51,16% 

dos 1.500 turistas, potenciais agroturistas) de visita<;:ao nos fmais de semana; 

- urna parte (propor<;:oes desconhecidas) dos 1500 turistas motivados por rnanifestayoes 

culturais, como festas religiosas e rodeios, origina - se do interior de Sao Paulo , supondo -

se que sejam agroturistas potenciais a perrnanencia temporaria e/ou visita<;:ao. 

A analise considerou ainda que a existencia desta popula<;:ao temporaria esta relacionada 

aos atrativos ambientais da regiao, que, segundo ESPINOSA (1995), motivam o retorno de 

94% de grupos familiares na busca da tranquilidade caracteristica da zona rural. 
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Tabela 6 .1.19: Demanda potencial turistica de Sousas e Joaquim Egidio 

Popula-;io Estimativa do incremento Origem Modalidade potencial turistica 

(final de semana) populacional (pessoas) 

Turista 1.500 Campinas e cidade de Sao Paulo Visita9iio 

Turista cultural 1500 Interior do Estado de Sao Paulo, Campinas e Visitayio e permanencia 

cidade de Silo Paulo temponiria 

*Baseado em informw;Oes pessoais 

Por esses dados, acredita - se que a atual demanda turistica local possa se interessar em 

empreendimentos agroturisticos de visita<;:iio ou permanencia diaria. No entanto, a ausencia 

de altemativas de hospedagem e dados dos 6rgaos competentes impedem uma estimativa 

mais precisa dessa demanda. 

6.1.6. CONCLUSAO 

Pelos dados obtidos pode - se concluir que a estrategia metodol6gica utilizada mostrou - se 

eficiente para avaliar o meio fisico e hierarquizar as areas sob o uso agroturistico. A analise 

espacial, a partir dos 11 indicadores, retratou as caracteristicas predominantes da regiao, 

que foram capazes de definir, nao s6 as diretrizes e as atividades complementares de 

atra<;:iio, mas tambem, os cuidados com a conserva<;:iio dos recursos naturais nas praticas de 

manejo agrosilvopastoril. A densidade hidrografica media, o relevo ingreme, o risco de 

erosao, os cuidados complexos como uso intensivo da terra da subclasse IVe e os quase 

25% de area considerada de preserva<;:iio apontam os cuidados necessarios e a aptidao para 

atividades complementares ecoturisticas. 0 aproveitamento de alguns atributos, como a 

distribui<;:iio na forma de "espinha de peixe" das vias de acesso, a proximidade aos centros 

urbanos, o potencial paisagistico depreciado pela vegeta<;:iio predominantemente rala e o 

patrimonio hist6rico a ser resgatado, indica que o potencial agroturistico atual pode ser 

maximizado com uma gestao adequada ao desenvolvimento desta atividade. Sem duvida, a 

maior contribui<;:iio deste trabalho e a identifica<;:iio e ordena<;:iio de indicadores ambientais 

propicios para levantamentos de potencialidade agroturistica, com suas respectivas ordens 

de importiincia, que possibilita o diagn6stico ambiental integrado, ordenando e 

hierarquizando o territ6rio para o agroturismo. 
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Em relac,:ao a area de estudo, mostrou-se que 86,9% da Z.TUR. estao aptos a atender pelo 

menos 2.820 agroturistas, por fim de semana, fragmentados em grupos familiares. E, entao, 

uma regiao apropriada ao agroturismo sob condic,:oes ambientais, ecoturisticas e s6cio

economicas. 
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ANEXO 6.1.1 : Carta e questionario de sugestao e pontua91lo dos indicadores de avalias;ao de aptidao 

agroturistica, aplicado a especialistas das areas de agronomia, turismo e planejamento am bien tal 
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Ref: Opiniao de tecnicos sobre a importilncia dos indicadores ambientais na avalias;ao de areas aptas ao 
agroturismo atraves da Tecnica de Pontuas;ao. 

Venbo solicitar a gentileza de sua contribuis;ao ao trabaiho de tese de doutorado, intitulado: "Contribuis;aes 

para o planejarnento agroturistico na Area de Protes;ao Ambiental de Sousas e Joaquim Egidio (Carnpinas, 

SP)". Este estudo esta sendo desenvolvido na Faculdade de Engenbaria Agricola da Universidade EstaduaJ 

de Carnpinas (FEAGRI-UNICAMP) sob a orientas;ao da Prof'. Dra. Rozely Ferreira dos Santos e tern como 

objetivo a montagem de urn roteiro metodo16gico de aptidao ao agroturismo, segundo premissas 
conservacionistas e de planejamento arnbiental. 

Este estudo se justifica, basicarnente pelo Zoneamento Ambiental da APA de Sousas e Joaquim Egidio 

realizado pela Prefeitura Municipal de Carnpinas, que definiu a Microbacia do Ribeirao das Cabras, como 

area propicia ao turismo rural. Esta area possui urn conjunto de atributos paisagisticos, arquitetonicos e 

hist6ricos ao Iongo daquele rio. A partir dai, tomou-se indispensavel o estimulo a pesquisas que fomes;am 
subsidies ao planejamento. 

No caso da Area de Protes;ao Ambiental de Sousas e Joaquim Egidio, o agroturismo parece ser a 

modalidade de ecoturismo que melhor se adequa a esta regiao, uma vez que a principal fonte de renda e a 

agricultura baseada na cultura do cafe e na cria91lo de gado leiteiro. 0 agroturismo combina entao, a 

atividade produtiva agricola com o encanto turistico da cultura da zona rural, que no caso de Sousas e 

Joaquim Egidio se desenvolveu em tomo da agricultura, religiao e costumes dos imigrantes que ali se 
instalararn. 

Existe uma motivayilo ainda mais forte para o desenvolvimento sustentado do agroturismo nesta regiao, que 

e a "pressao urbanistica" ao parcelarnento das propriedades e consequente risco de "perdas" da cultura 

regional rura~ alem de dificultar o monitoramento dos recursos naturais existentes. 

Desta forma, o agroturismo apresenta-se como uma estrategia de exploras;ao arnbiental, que pretende, 

atraves da conservayao da natureza e da manutenyao das atividades agricolas tradicionais (em fase de 

declinio economico mas com grande valor hist6rico), obter o beneficia econilmico compensat6rio aos 

proprietaries das terras. 

A agricultura e o turismo atuarn de maneira diferenciada no ambiente e consequentemente apresentam 

impactos arnbientais diversos. Entao, propomos num primeiro memento, avaliar o meio fisico pelo uso 

agricola na microbacia, na escala 1:25.000, com vistas a exploras;ao turistica futura. Sendo assim, toma-se 

necessaria estabelecer criterios de avaliayao ambiental baseados em alguns elementos, que expressem a 

dinamica dos recursos naturais sujeitos a degradayao e que chamamos de indicadores ambientais. Numa 

etapa posterior, avaliar-se-a o uso potencial das propriedades ao agroturismo na escalade I: I 0.000. 

Os indicadores ambientais considerados importantes para analisar o rneio fisico sob uso agricola e turtstico, 

estao relacionados no quadro de pontua9i\o e descritos, de forma sumaria, no glossario. A nota deven\ variar 

entre 0 e 10 e para pontuar, pergunta-se: "Que indicadores expressam a dinamica do ambiente sob uso 

agricola e turtstico? Ern que grau de importancia?" 

Por favor, en vie o seu parecer com a maior brevidade possivel, para que se possa fazer o melhor 
aproveitamento da sua participayao. Sem mais, agradeyo antecipadamente a sua colaboras;ao. 

Atenciosamente, 

AAUTORA 
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INDICADORES AMBIENTAIS PONTOS OBSERVA<;AO 

Capacidade de uso da terra 

Limitante(s) fisico(s) de maior releviincia ou fragilidade 

Uso atual da terra 

Uso adequado da terra 

Relevo 

Cobertura vegetal 

Rede hidrogriifica 

Paisagem 

Vias de acesso 

Outros (cite, pontue e mencione uma referenda 

bibliogriifica): 

Para qualquer esclarectmento, telefone para Fone/Fax (035) 721-0716 ou e-matl agrotur@pocos-net.com.br. 
Recorte na linha pontilhada e envie para: Valeria Sucena Hammes - Rua Barros Cobran' 557 apt' 21, 
Centro , Po9os de Caldas - MG 
CEP 37.701-018. Segue urn envelope selado anexo. Nao e necessiirio identificar-se . 

..................................................................................................... ~ ..................................................................... . 

GLOSSARIO: 

Capacidade de uso da terra: As classes de capacidade de uso agricola sao agrnpamentos da terra que diferem 

entre si na possibilidades de uso e nivel de priiticas de conserva9ao necessarias ao born manejo (solo, erosao, 
agua e clima). 
Limitante(s) fisico(s) de maior releviincia: pedregosidade, hidromorfismo, inuoda9ao, aridez, textura, 
perrneabiJidade, erosao, decJividade e limita9a0 cJimiitica agricola sao fatores fisicos que limitam OU impedem 

o uso agricola. 
Uso atual da terra: agricultura, pecuiiria, bosque, reflorestamento, pastagem, agricultura de subsistencia, mata, 

infra-estrutura de lazer. 
Uso adequado da terra: Avalia-se este item comparando-se a capacidade de uso como uso atual. 
Relevo : montanha, planicie aluviais, colinas, morros e escarpas degradadas representam a topografia do 

terreno. 

Cobertura vegetal: mata integra, mata alterada, capoeira, bosque. 
Rede hidrogriifica: rio, represa, lagoa, c6rrego, cachoeira e fonte ou mina sao forrnas de apresenta9i!o das 

aguas superficiais. 
Paisagem: Avaliada pela composi9iio natural (diversidade e complexidade), pelo valor hist6rico e pelas 
belezas cenicas . A diversidade refere-se a variedade de vegeta9iio e a complexidade expressa a distribui¢o 

espacial dos elementos visuais, naturais e visuais que compoo a paisagem. 
Vias de acesso: trilha, terra batida e asfaltada sao de maneira geral vias de apresentam diferentes graus de 

dificuldade de acesso. 
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ANEXO 6.1.2 : FIGURAS 

Figura 6.1.1 : Bacia hidrognifica do Ribeirao das Cabras 
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Figura 6.1.2 : Microbacias da bacia do Ribeirao das Cabras 
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Figura 6.1.3 : Densidade hidrogriifica 



Figura 6.1.4 : Tipos de relevo 
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Fonte: Banco de dados digitais de SEPLAMA(l996) 

~ Alto risco de escorregamento 

[5J Medio risco de esCDrregamento 

i;H;c--';rfl :f~fu~~;:+~,&:-l~;:£;ft-~4:--JCJi;_\--- ~ Em adiantado processo 

erosivo 

D Risco de eros§o 

D Risco de enchente 

Fonte: Banco de dados digitais de SEPLAMA(1996) 

Figura 6.1.5 : Elementos de fragilidade do meio fisico 
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Fonte: Banco de dados digitais de SEPLAMA(I996) 

Figura 6.1.6 : Capacidade de uso da terra 
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Figura 6.1. 7 : Uso atual da terra 

Figura 6.1.8: Cobertura vegetal 

Figura 6.1.9 : Adequabilidade de uso atual da terra 
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B) SilviwRura em fazendas 

D Agricull:ur a e pecuBria 

em sflios: e chbcaras 

t.:ZJ Zona urbana 

[iJ] Cobertlll'a vegetal 

c:J Uso anl:r6pico 
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~ Estrada asfaltada 

D Estrada de tena 

Ill Vicinal de terra 
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Fonte: Banco de dados digitais de SEPLAMA(l996) 

Figura 6.1.10 : Vias de acesso 

Figura 6.1.11 : Centros urbanos 

Figura 6.1.12 :Potencial agroturistico da paisagem 
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Meters 

29,211.19 

1 - Centro urbano 

Repartic;oes 
publicas, comercio 
e residencias em 

edificac;oes antigas. 

4- Fazenda das Cabras 

Fazenda centenaria, 
agricultura, pecuaria, 

silvicultura, represa, 

area de lazer e mata 

2- Fazenda Sertao 

F azenda centenaria, 

agricultura, pecuaria, 
silvicultura, represa, 

cachoeira e area de 

lazer 

5 - Fazenda Bonfim 

F azenda centemiria, 

represa, agricultura, 

pecuaria e silvicultura 

Figura 6.1.13 : Exemplos de patrimonio arquitetonico 

3 - Fazenda Palmeira 

Fazenda centenaria, 

ribeirao, area de lazer, 

pecuaria e mata 

6- Fazenda Sao Pedro 

Fazenda centenaria, capela 
e Piscina dos Deuses 

( construida pelos 
escravos), area de lazer, 

represa, agricultura e 
silvicultura 

67 



68 

l!llllilll BaiKa 

D Media 

~ Alta 

302999.9 308997.4 

Figura 6.1.14: Aptidao agroturistica da Zona Turistica 
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Figura 6.1.15: Uso atual da terra das areas de alto potencial agroturistico 
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Figura 6.1.16: Amilise de proximidade aos centros urbanos 
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-acima de 10 km -5_()a 10 km 

D 1_()a5,0km -0,3 a 1,0 km -ate0,3 km 

302999.9 308997.4 

6.1.17 : Analise de proximidade aos centros urbanos aplicada as areas de alto potencial 

agroturistico 
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6.2 AVALIA(:AO E SELE<;:AO DE PROPRIEDADES AGROSILVOPASTORIS 

PARA 0 AGROTURISMO: UMA PROPOSTA METODOLOGICA 

6.2.1 RESUMO : Hoje, o agroturismo e uma importante fonte de renda aos proprietarios 

de terra em outros paises, porem no Brasil e uma atividade em fase de consolida.yao. Muitas 

propriedades rurais brasileiras optam por esta alternativa de forma empirica, sem 

reconhecer, de fato, o potencial agroturistico. E importante, tambem, avaliar esse potencial 

ao uso combinado das atividades agrosilvopastoris e turisticas. Assim, o presente trabalho 

objetivou propor uma metodologia para definir a aptidao agroturistica de chiicaras, sitios 

produtivos e fazendas, em fun9ao da diversidade de uso da terra e em consoniincia com a 

conserva9ao dos recursos naturals. Este processo de planejamento ambiental envolveu 

procedimentos de inventario do meio fisico, processamento e analise espacial integrada dos 

dados em Sistema de Informa.yoes Geogriificas (SIG) na escalade 1:10.000. Foi aplicada a 

tecnica de pontua.yilo combinada ii pesquisa de opiniao de especialistas para selecionar e 

ponderar as categorias agroturisticas. A classifica9ilo dos mapas foi realizada sob dois 

aspectos : de aptidao, segundo a existencia ou nao das categorias agroturisticas, e de 

potencial, deterrninado pelos recursos naturais existentes, ao uso agricola e ecoturistico. 0 

tabelamento dessas informa9oes quantificadas resultou numa proposta de avalia.yao do 

potencial agroturistico e na elabora.yao do mapa sintese de Aptidao Agroturistica das 

propriedades estudadas. 

Palavras - chave: agroturismo, Sistema de Inforrna.yoes Geogriificas, propriedades agricolas 

6.2.2 ABSTRACT : Nowadays, agrotourism is an importat source of revenue for the land 

owners abroad, however in Brazil this activity is in the beginnig. But not all the Brazilian 

rural areas have the capability to improve it. So, it is important to evaluate the agrotourism 

capability of rural proprieties combined with an agricultural or livestock activity. This 

research aimed to defme the suitability for agrotourism of small and large farms according 

to the different land uses together with the preservation of the natural resources. This 

process of environmental planning involved procedures of physical and local data analysis 

within a Geographical Information System (GIS) in 1:10.000. scale In order to determine 

and rank the agrotourism use of land a classification technic based on specialist's opinion 
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survey was made. The maps were then classified in two ways:according to the existence of 

the agrotourism categories and according to the agricultural and tourism use of the land. 

The classification of these information resulted in a suitability map for agrotourism. 

Key - words: agrotourism, Geographical Information System, rural proprities 

6.2.3. INTRODU(:AO 

Nesta decada, a degrada9iio ambiental dos recursos naturais tern sido constante objeto de 

debate sobre a sustentabilidade dos modemos sistemas agricolas e empreendimentos 

turisticos. Em outros paises, o agroturismo tern sido apontado como uma solu9iio ao 

desenvolvimento sustentado para as zonas rurais de produ9iio agricola, desde de que 

combinado a conserva9iio ambiental e a manuten9iio das atividades agricolas (CROSBY, 

1993). Alem de aurnentar a renda do proprietirio, o agroturismo e uma estrategia de 

impedimenta ao "turismo de massa", com a possibilidade do aproveitamento racional da 

sazonalidade imposta pela entre - safra e baixa temporada (TULIK, 1993). A premissa de 

desenvolvimento sustentavel fundamental desta atividade e a diversidade de uso turistico da 

terra, que aurnenta sua produtividade, sem aumentar a intensidade de uso do solo. Em 

contrapartida, o uso multiplo da terra impoe urna complexidade na ordena9iio territorial das 

categorias agroturisticas, que dificulta o processo de planejamento ambiental. 

Preocupada com esta questiio, a autora se propoe a desenvolver urna metodologia para 

avaliar do potencial agroturistico em duas escalas distintas. A primeira foi realizada, 

segundo as condi9oes ambientais da Z.TIJR. (1:25.000), cujo diagnostico agroturistico 

regional esta apresentado no trabalho 6.1 deste estudo. Seguindo a mesma estrutura 

metodol6gica, este trabalho visa realizar o diagn6stico numa escala mais detalhada 

(1: 1 0.000) e adequada a avalia9iio das propriedades rurais ali existentes. 

6.2.4. MATERIAL E METODOS: 

• Cadastramento das propriedades 

As propriedades agrosilvopastoris ocorrentes em areas de alto potencial ao agroturismo na 

z. TUR. da bacia hidrognifica do Ribeiriio das Cabras ( trabalho 6.1) foram identificadas 
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sobre base cartognifica do IBGE de 1:10.000. A demarcaviio dos limites dessas 

propriedades foi realizada com o auxilio de c6pias de documentaviio cedidas pelos 

proprietarios e checados, em alguns casos, mediante uso de GPS (Global Positioning 

System). Deve se ressaltar que alguns proprietarios niio permitiram acesso para 

levantamento de dados em suas terras, niio tendo sido, portanto, consideradas neste 

trabalho. 

• Mapeamento das categorias agroturisticas 

Os mapas foram elaborados sob do is principais enfoques: as categorias ja existentes (que ja 

sao ou que podem ser imediatamente usadas em atividades ligadas ao agroturismo) e 

categorias potenciais (que necessitam de tempo e investimentos para serem efetivados ); 

estes ultimos resultam da melhoria ( custo operacional) de uma categoria ja existente ou 

necessitam ser viabilizados em toda a sua potencialidade e, conseqiientemente, requerem 

maior investimento e tempo . Os levantamentos das categorias foram realizadas de tres 

formas. Os atributos agroturisticos das propriedades foram identificados em fotografias 

aereas, escala I :5.000, como auxilio dos proprietarios ou reconhecidos em campo com a 

documentaviio disponibilizada pelos proprietiirios e plotadas sobre a base cartografica 

1:10.000. 

A principio, os criterios de mapeamento e categorizaviio dos atributos existentes e 

potenciais utilizados para avaliar a aptidiio agroturistica das propriedades foram definidos a 

partir do questionario (Anexo 6.2.1) aplicado aos proprietarios, cujo resultado, tambem 

auxiliou o agrupamento dos atributos em categorias agroturisticas. As questoes foram 

elaboradas de maneira que as respostas possibilitassem uma listagem das categorias 

existentes, como comumente empregado em auditorias ambientais (ENVIRONMENTAL ... , 

1995). 

Os criterios de mapeamento das I 0 categorias agroturisticas ( entretenimento associado a 

agricultura, entretenimento associado a pecuaria, entretenimento associado a silvicultura, 

entretenimento associado a co bertura vegetaL presenva de agua, categoria de lazer, esporte 

e recreavao, infra-estrutura, recursos naturais, intrusiio e circulaviio interna) foram 

orientados pelo uso atual da terra, que tambem ajudou a defmir os parametros de 

identificaviio e mapeamento dos atributos potenciais e viabilizou a espacializaviio dos 
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mesmos, na forma de areas das categorias existentes. As areas com algum atributo 

agrosilvopastoril foram utilizadas para mapear as categorias existentes com o uso associado 

it agricultura, pecuaria ou silvicultura, respectivamente. 0 mapeamento das categorias 

potenciais associadas its atividades agrosilvopastoris foi realizado segundo as informa9oes 

de capacidade de uso da terra(figura 6.1.6), excluida a area considerada de preserva9ao 

pelos instrumentos legais. 

Todas as areas com vegeta9ao sem uso antr6pico foram consideradas aptas a 

entretenimento, associadas it cobertura vegetal. 0 mapa da area potencial dessa categoria 

foi elaborado com as informa9oes de area de preserva9ao perrnanente, deterrninadas por 

instru9oes legais, estabelecidas principalmente o C6digo Florestal, e das classes VIle e VIII 

do mapa de capacidade de uso da terra (figura 6.1.6). A presen9a de agua foi marcada pelos 

elementos hidricos como represa, c6rrego, nascente, ribeirao e cachoeira, excluindo - se os 

cursos d'agua intermitentes, que aparecem somente no periodo chuvoso. A area potencial 

foi determinada pelas areas de alta densidade hidrografica (figura 6.1.3). 

Os equipamentos convencionais de lazer e esporte definiram as areas desta categoria, mas 

para a confec9ao dos mapas das areas potenciais utilizaram- se os mapas de relevo (6.1.4) e 

paisagem (6.1.12). A circula9ao interna eo parilmetro que maximiza o uso agroturistico das 

demais categorias; sempre que possivel esta categoria foi mapeada. Sabendo - se que as 

estradas que interligam as propriedades e os caminhos interligam as categorias, utilizaram -

se as fotos aereas para identificar esses atributos e para auxiliar o mapeamento de algumas 

vias de circula9ao interna nas propriedades. Os mapas de relevo ( 6.1.4), cobertura vegetal 

(6.1.9), de uso atual da terra (6.1.8) e da rede de drenagem (6.1.1) foram utilizados para 

defmir as areas potenciais a circula9ao interna. De maneira geral, a infra-estrutura mapeada 

considerou as casas sedes e estacionamentos. Na avalia9ao potencial desta categoria sabe -

se que, as instala9oes fisicas adequadas em areas naturais, e em suas proximidades, sao 

fundamentais para o desenvolvimento eficaz do turismo de natureza, porem sao objeto de 

outro estudo, do ramo da hotelaria. Todavia, devido it sua importilncia, foram feitas 

algumas sugestoes baseadas nas indica9oes de LINDBERG & HAWKINS (1995), que 

afrrmam: "o criterio de constru9ao adequado deve ser aplicado a fim de minimizar o 

impacto sobre o meio ambiente, fornecendo urn certo grau de auto-suficiencia funcional e 

contribuir para a melhoria da qualidade da experiencia do visitante". 
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A base de dados cartognificos foi digitalizada no software AUTOCAD 12 e processada no 

software Idrisi for Windows 1.0, em formato matricial, na escala I :25.000. Os trabalhos 

foram desenvolvidos nos Laborat6rios de Informatica da FEAGRI (LABIN). 

Desta forma, as categorias expressam o significado funcional do atributo no contexto 

agroturistico; os criterios de avaliayiio de cada categoria indicam onde ocorrem; a area ou 

proporyao das categorias varia de uma propriedade para outra, pois depende do tarnanho da 

propriedade e de sua origem fundiaria, das relayoes de produyiio e da atual fmalidade da 

mesma; a importdncia dessas categorias foi avaliada por especialistas de turismo e 

planejamento ambiental conforme o procedimento de hierarquizayao das categorias. 

• Hierarquizaylio das categorias agroturisticas 

Para a se!eyao e hierarquizayao das categorias agroturisticas foram consultados 

especialistas em turismo e planejamento ambiental, utilizando a tecnica combinada de 

questionamento e ponderayao. Solicitou-se, por questionario (Anexo 6.2.2), a pontuayao de 

0 ( exclusao) a 3, dos 10 temas que, segundo a literatura, estao ligados a questoes agricola, 

turistica e ambiental. Os especialistas tambem podiam adicionar outras categorias que 

considerassem relevantes. 0 valor medio adotado foi obtido de acordo com a Tecnica da 

Pontuayiio (FARIAS, 1984). Esta tecnica baseia-se na analise estatistica das ponderao;;oes 

relativas dadas pelos especialistas aos indicadores ambientais (TOMMASI, 1993), neste 

caso chamados de categorias agroturisticas. Assim, essas categorias agroturisticas 

pontuadas pelos por profissionais de turismo e planejamento ambiental foram 

hierarquizadas em ordem de importiincia para o agroturismo, segundo o peso final da media 

dos valores relativos de cada opinador. 

• Qualifica~lio das propriedades 

F oram atribuidos valores crescentes de potencialidade as classes ( existente e inexistente; 

melhoria e implementao;;ao ), de base 2 (0 a 1), em funyao da aptidao e do potencial dos 

recursos naturais, visuais e culturais ao agroturismo. Esse fator de 0 ou 2 foi multiplicado 

pelo peso estabelecido na analise ponderada das pontuayoes dos opinadores para cada 

categoria. A difereno;;a entre as categorias existentes e potenciais e o maior ou menor tempo 

e custo de investimento para operacionalizao;;ao. 
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So mente o valor potencial da intrusao foi -2, diminuindo a soma ponderada 

proporcionalmente ao peso atribuido pelos especialistas. Ao avaliar os atributos potenciais 

considerou - se entao, a inexistencia de elemento depreciativo na paisagem(O) ou a 

possibilidade de elimina<;:ao desse elemento do contexto cenico agroturistico ( -2). 

Para efetivar a qualifica<;:ao das propriedades, foi necessaria conbecer os limites minimo e 

maximo possiveis da somat6ria ponderada das categorias agroturisticas. 

Para se estabelecer o valor minimo, considerou - se apenas a existencia da categoria 

agrosilvopastoril com menor peso. 0 valor maximo foi determinado pela soma ponderada 

obtida ao considerar a existencia de todos as categorias agroturisticas. Em ambos, a 

intrusao foi considerada inexistente, pois se fosse computada no calculo do valor minimo 

resultaria urn numero negativo . 

A qualifica<;:ao das propriedades em aptidao alta, media ou baixa foi obtida pela 

reclassifica<;:ao da somat6ria ponderada em tres classes de mesmo intervalo. As classes de 

aptidao diferem basicamente pela diversidade de categorias existentes e potenciais para 

implementa<;:ao imediata de urn empreendimento agroturistico. 

As propriedades com alto potencial possuem a diversidade necessaria para a 

implementa<;:ao imediata ou a curto prazo do agroturismo. A media aptidao revela 

condi<;:oes de operacionaliza<;:ao a curto prazo, porem, segundo os criterios utilizados, deve 

se estabelecer urna programa<;:ao de investimento para implementa<;:ao do agroturismo a 

medio prazo. A baixa aptidao nao mostra condi<;:oes necessarias para se iniciar a atividade 

agroturistica, seja pela diversidade ou seja pela degrada<;:ao ambiental. 

A avalia<;:ao dos recursos potenciais considerou a sugestao de PELLEGRINI (!993), de 

computar os atributos existentes (valor potencial 0), inclusive de infra-estrutura de 

recep<;:ao, mesmo que nao se possa espacializa - los. Portanto, considera - se implicitamente 

a possibilidade de melboria. Desta forma, as aptidoes atuais apresentam uma rela<;:ao 

diferenciada e real segundo o grau de realiza<;:ao a ser potencializado 

0 criterio utilizado para a determina<;:ao dos valores minimo e maximo do intervalo de 

reclassifica<;:ao da soma ponderada das categorias agroturisticas potenciais foi: a existencia 

de todas as categorias ou inexistencia dessas categorias potenciais equivalente ao valor 0 e 

a existencia de todas as categorias potenciais, inclusive com a possibilidade de elimina<;:ao 
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da intrusao(2), menos a categoria associada a atividade agrosilvopastoril de menor peso e 

os recursos culturais. 

A avalia<;ao das categorias potenciais nao considerou a impossibilidade das propriedades 

em potencializar as categorias, partindo do pressuposto que todas elas possuem condi<;oes 

de melhoria da area disponivel e dos recursos b:isicos a analise potencial. 

0 resultado da analise espacial desses resultados e a elaborayao de urn mapa, onde as 

propriedades se apresentam hierarquizadas, de acordo com as aptidoes ao agroturismo. 

Como o agroturismo admite o desenvolvimento de atrayiies em pequenos espa<;os, neste 

estudo de aptidao agroturistica nao foram consideradas as propor<;oes das areas de cada 

categoria, mas apenas a sua diversidade. 

6.2.5. RESULTADOS E DISCUSSOES 

Na area de alto potencial agroturistico selecionada do trabalho 6.1, foram identificadas 16 

propriedades rurais nos primeiros 1.000 metros radiocentricos. Todos proprietarios foram 

consultados, mas somente 6 permitiram o desenvolvimento deste estudo. Alguns negaram, 

argumentando des interesse em desenvo lver qua1quer atividade lucrativa, pois a fmalidade 

das vivendas e o lazer nos fmais de semana. No entanto, a grande maioria negociava suas 

propriedades no mercado imobiliario, inclusive como loteamento. Alem das 6 propriedades, 

foi selecionada uma setima, o Sitio Maredu, por encontrar - se junto it area da Fazenda 

Sertao, incluida neste estudo. As propriedades cadastradas foram identificadas e 

delimitadas em base cartografica, conforme figura 6.2.1. Todas as figuras estao 

apresentadas no Anexo 6.2.3 deste trabalho. 

As sete propriedades apresentam diversas naturezas de uso e de produ<;ao agrosilvopastoril. 

Ha chacaras de lazer, cujas atividades agropecuarias sao utilizadas para o entretenimento e 

subsistencia, bern como sitios produtivos e fazendas, que apresentam alguma produ<;ao 

agricola, alem do uso recreativo. Quase todas as propriedades encontram- se its margens do 

Ribeirao das Cahras e ao Iongo da Estrada das Cabras. Apenas o Sitio Sao Joaquim situa -

se it beira de urn c6rrego contribuinte e o seu acesso e feito por estrada vicinal de terra. 

Conforme demonstra a figura 6.2.1, o mapeamento das propriedades ultrapassou, em 

muito, os limites das areas de alto potencial selecionadas, ampliando a area de estudo aos 

limites das mesmas. 
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A area selecionada de alto potencial agroturistico corresponde somente a 9,5% da area total 

das propriedades, mantendo praticamente a mesma propor9ao da distribui9ao das areas 

potenciais em toda a Z.TUR (10%), conforme o trabalho 6.1. 

Sabendo - se que, a maior parte da regiao e composta por areas de medio ou baixo 

potencial agroturistico, tornou - se necessario averiguar se as proporl(5es das mesmas 

inviabilizavam o estudo de aptidao ao agroturismo nesta area ou deterrninavam, apenas, a 

utiliza9ao de criterios de analise conservacionista mais rigorosos. A figura 6.2.2 aponta os 

resultados dessa analise. Constatou - se que as propriedades sao predominantemente 

compostas por areas de alto e medio potencial agroturistico (96,5%). Em consequencia, sao 

potencialmente aptas ao desenvolvimento agroturistico, ou melhor, sao areas adequadas ao 

desenvolvimento de atividades agrosilvopastoris. Existem alguns fragmentos de area de 

baixo potencial, mas suas proporyoes e localiza9ao nas propriedades, em especial na Granja 

Belmonte e Sitio 3 Pinheiros, nao restringem a avalia9ao de aptidao ao agroturismo. Estas 

areas apontam certas restri9oes agricolas e problemas complexos de conserva9ao ambiental, 

que serao abordados no decorrer da analise da propriedade e na defini9ao das estrategias de 

atra9iio e viabiliza9ao do agroturismo. 

A Granja Belmonte, a Fazenda Sao Luciano da Cida, o Sitio Sao Joaquim e o Sitio 3 

Pinheiros sao propriedades de tamanho medio, com 20 a 70 ha, provenientes do 

parcelamento de antigas fazendas da regiao. Todas mantem algum tipo de produ9ao 

agricola. A Granja Belmonte e a Unica que explora o reflorestamento de eucalipto e as 

demais criam ou arrendam o pasto para a cria9ao de gado bovino. A Chacara Flores e o 

Sitio Maredu sao pequenas propriedades, com 2,5 e 5,6 ha respectivamente, sem fins 

lucrativos, utilizadas pelos proprietarios como segunda residencia, nao as caracterizando 

para o agroturismo; porem, ambas criam animais para montaria, o que as torna 

potencialmente aptas a esta atividade. Diferem, entre si, basicamente, pelo tempo de 

existencia. A primeira possui quase cern anos, em excelente estado de conserva9ao, 

enquanto a segunda esta em fuse de estrutura9ao. 

A Fazenda Sertao e a propriedade mais antiga da Z.TUR .. Ela e urn importante elemento 

de avalia9ao do potencial agroturistico das propriedades da Z.TUR., pois e aquela que 

melhor retrata a hist6ria rural da regiao. 0 seu aspecto arquitetonico contribui para a 
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valoriza9ao do potencial agroturistico da pmsagem, podendo ser vista da Estrada das 

Cabras (figura 6.2.3). 

Ap6s a identificayao das propriedades, a etapa seguinte foi reconhecer os seus atributos 

agroturisticos, por intermedio de urna entrevista estruturada eom os proprietarios (Anexo 

6.2.1), levantamentos de cmnpo e interpretayao de fotos aereas (1:5.000), que apontmn 

diversos elementos como atividades agrosilvopastoris, pequenas criayoes domesticas, horta, 

pomar, jardim, edificay5es, elementos culturais, area de lazer, c6rrego, rio ou cachoeira, 

rnatas, bosques e elementos que depreciam a paisagem e/ou degradmn o solo. Em fun9ao 

do grande numero, os atributos formn agrupados em 10 categorias, conforme descrito a 

segurr. 

Os criterios de identificayao das categorias potenciais agroturisticas foram estabelecidos 

segundo o conjunto de caracteristicas peculiares dos atributos existentes de atividades 

agrosilvopastoris e complementares, descritos nas tabelas 6.2.1 e 6.2.2, respectivmnente. Os 

criterios estabelecidos para a deterrnina9ao das categorias potenciais preve os aspectos 

conservacionistas e a implementayao da atividades como contribuiyao a paisagem 

potencial agroturistica. Esses criterios representmn a base para o rnapeamento, tanto das 

categorias existentes, como as potenciais. 

Tabela 6.2.1 Criterios de mapeamento das categorias agrosilvopastoris existentes e 

potenciais. 

Categoria agroturistica Categoria existente Categoria potencial 

Entretenimento associado a Produyao agricola ou culturas de subsistencia Regras de delimitayilo area de preservayiio 

agricultura ambiental; e capacidade de uso 

(subclasses Ille; IV e) 

Entretenimento associado a Pecmiria ou pequenas criayOes domesticas Regras de delimitayilo de area de preservayilo 

pecmiria ambiental; e capacidade de uso 

(subclasses Va e Vle) 

Entretenimento associado a Reflorestamento Regras de delimitayao de Area de preservayao 

silvicultura ambiental; e capacidade de uso 

(subclasses Va e VIe) 
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Tabela 6.2.2 : Criterios de mapeamento das categorias complementares ao agroturismo 

existente e potencial. 

Categoria agroturistica Categoria existente Categoria potencial 

Entretenimento associado a Cobertura vegetal natural ou Regras de delimitayiio de area de preservayiio ambienta~ e 

cobertura vegetal campo antr6pico capacidade de uso 

(subclasses VIle e VIII) 

Presen~a de agua C6rregos, lagos, nascentes, rios, Alta densidade hidrognifica 

represas e cachoeiras 

Lazer, recreayiio e esporte Equipamentos de lazer e esporte Relevo plano ou declivoso e/ou paisagem potencial 

Recursos culturais PatrimOnio hist6rico arquitetOnico Scm area definida. 

Circulayao intema Trilhas, caminhos para pedestres Relevo (plano ou declivoso), na presenya de mata, atividade 

ou para veiculos agrosilvopastoril ou presen~ de agua 

Infra - estrutura de recepylo EdificayOes, equipamentos e Melhoria ou constru~ao de equipamento de recep~o 

servi90s biisicos 

Intrusfto Elemento restritivo Inexistencia de intrusao ou elimina~o da existente 

Tabela 6.2.3 : Areas ocupadas pelas categorias agroturisticas existentes 

Categorias Area (ba) 

Entretenimento associado a agrlcultura 14,76 

Entretenimento associado a pecwiria 345.17 

Entretenimento associado a silvicultura 39.84 

Entretenimento associado a cobertura vegetal 105.03 

Presen~a de ligua 22,31 

Lazer, esporte e recreay!o 3,61 

Recursos culturais 2,42 

Infra estrutura 7,49 

Intrusao 15,28 

0 mapeamento das categorias existentes por propriedade encontram - se na figura 6.2.4, 

plotados originalmente em escala I: 10.000. Nesta figura e na tabela 6.2.3 constata - se que 

a pecm\ria, seguida da silvicultura, corresponde as aptidoes de uso agricola determinadas 

para as areas com medio potencial agroturistico. As atividades agrosilvopastoris essenciais 

ao agroturismo correspondem a 72% da area, apontando a provavel aptidao das 

propriedades a este empreendimento. Dentre as demais categorias complementares, 

entretenimentos associados it cobertura vegetal e presen9a de agua predominam sobre as 

outras (81,55%). Foram mapeados, ainda, 5,6 km da Estrada das Cabras e 26,4 km de 
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estradas de terra e caminhos de circula9ao interna nas propriedades. Ao se observar o 

tarnanho e a distribui9ao da rede viaria constata - se o potencial para a cria9ao de urna rota 

agroturistica entre as propriedades, pois ja existem estradas de terra de interliga9ao entre 

varias delas. 

0 mapeamento das atividades agrosilvopastoris potenciais esta apresentado na figura 6.2.5. 

De acordo com esta figura, 86% da area apresentam potencial a explorayao da silvicultura 

e/ou pecuaria . Alem da area potencial para o cultivo de especies perenes de 48,82 ha, ao 

comparar - se este mapa com a figura 6.23, observa- se uma inadequa91io no uso e 

distribui9ao das atividades agrico las em algumas pequenas faixas de terra nos Sitios 3 

Pinheiros e Maredu. 

E comum a conjuga9ao de atividades de diferentes categorias, aproveitando - se urna 

categoria complementar para tomar mais atrativa a categoria principal ou essencial. Apesar 

de as categorias essenciais darem nome a essa modalidade de turismo, dificilmente, por si 

s6, ela mantem condi9oes durante todo o periodo annal, devido aos riscos climatico e 

fitossanitario das atividades agrosilvopastoris. As categorias potenciais complementares 

apresentam - se, entao, como uma estrategia de dispersao temporal ( sazonalidade) e 

espacial (diversidade). De acordo com a figura 6.2.6, existem 147,13 ha aptos a 

entretenimentos associados a cobertura vegetal, onde se encontram impedimentos legais ao 

uso de atividades economicas intensivas e aptos a alternativas menos impactantes, como o 

agroturismo. 

Os principais atrativos relacionados com a area natural ou sem uso antr6pico podem ser 

desenvolvidos em tomo de tres temas gerais: prote9ao das aguas, das matas e do solo, 

sempre considerando que a vegeta9ao natural as margens das nascentes, c6rregos, ribeirao, 

lagos, represas e cachoeiras deve ser mantida, conforme determina a legisla9ao vigente. Os 

cursos d'agua sao elementos importantes para o turismo, destacando - se na regiao os rios 

encachoeirados. Na avalia91io do potencial hidrico a recrea9ao (figura 6.2. 7) nas 

propriedades foram consideradas as possibilidades de aproveitamento das areas com alta 

densidade hidrografica a contempla9ao e esporte; as represas e lagos podem ser 

aproveitados ainda para a pesca, banho, alem da piscicultura e as cachoeiras, que sao 

atributos que exercem forte atra9ao a recrea9ao. 
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Usualmente, o lazer, a recrea.yao e o esporte constituem a categoria rnais encontrada nos 

estabelecimentos (agro )turisticos, como atividade de suporte a grupos familiares, a fim de 

atender satisfatoriamente a todas as personalidades e ampliando o publico alvo. Apesar da 

diferen.ya das rela.yoes da paisagem como lazer ativo, passivo e atividades desportivas, esse 

conjunto de atividades tern em comum o uso do tempo livre, com diversoes e passatempos 

que atendem a dernanda do descanso e entretenimento. Dai, o agrupamento nurna mesrna 

categoria e rnapeamento (figura 6.2.8). Constata- se na figura, a existencia de 75,9 ha de 

area potencial a instala<;:ao de equipamentos de lazer e de recrea.yao. Todas as propriedades 

possuem esse potencial nas areas planas, com paisagem agroturistica e pr6ximas as infra -

estruturas existentes . A area existente de 228,2 ha a aptos a contempla.yao da paisagem 

rural e 208,8 ha a pnitica de esportes e apropriada a esses atributos, que necessitam de 

espa.yos amplos para serem potencializados adequadamente. Essa areas podem servir, 

eventuahnente, a rnanifesta.yoes culturais. 

Os recursos culturais potenciais agroturisticos nao estao relacionados somente ao 

patrimonio arquitet6nico e hist6rico, musica, dan.ya, gastronomia, festas, artesanato tipico 

da cultura rural, mas principalmente pelo conhecimento e comercio das atividades 

agrosilvopastoris. Esses elementos culturais independem de area disponivel ou recurso 

natural, assim como de suas restri.yoes de uso conservacionista. Propoe - se, como mostra a 

figura 6.2.9, que o tra.yado das trilhas considere os aspectos conservacionistas, como urna 

estrategia de restri.yao ou controle de acesso do agroturistas as areas sensiveis, alem de 

otimizar a circula.yao e acesso as demais categorias. Observa - se nesta figura a 

predominancia do relevo ondulado (356,63 ha), ocupado principalmente pelas atividades 

agrosilvopastoris. 

E interessante notar a nao existencia de equipamentos basicos nas trilhas. Nos 

empreendimentos dessa natureza sao comuns os elementos de infra-estrutura, como 

instala.yoes de tratamento de efluentes, captadores de energia e6lica e solar, que se 

transformam em atrativos turisticos, em si mesmos . 

E indispensavel oferecer o minimo de conforto, seguran.ya e higiene ao agroturista; tais 

cuidados podem ser decisivos para garantir a sustentabilidade ecol6gica do agroturismo, de 

rnaneira que nao provoque urn desgaste excessivo no ambiente que lhe serve como 

principal atra.yao. Porem, todas as propriedades cadastradas possuem os servi.yos basicos de 
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telefonia e infra - estrutura, rede de iigua, esgoto e energia distribuida pela CPFL e a coleta 

publica de lixo ao Iongo da Estrada das Cabras. 

Diferentemente das demais categorias, na avalia91io de atributos potenciais da categoria de 

intrusao, computou - se a possibilidade de melhoria do aspecto depreciativo ou elimina91io 

da intrusao ao agroturismo. 

A aplicayao de questioniirio estruturado para pondera91io (6.2.2) e obten91io de pesos dos 

atributos foi feita para 55 especialistas em turismo e planejamento ambiental. Ao todo, 

foram recebidas 23 respostas ( 41,8% ). Os opinadores consideraram todas as categorias 

relacionadas na entrevista adequadas a avalia91io de aptidao ao agroturismo. Este resultado 

refor9a a importancia da diversidade de categorias para a atividade agroturistica. 

Alguns profissionais sugeriram a inclusao de alguns atributos culturais, tais como: dan9a, 

musica e comercio de artesanato. Normalmente, esses atributos culturais sao utilizados 

como motiva96es e principais atrativos de urna regiao, alem de incrementarem a 

diversidade de atra96es, que mantem a sustentabilidade do turismo rural. 

Cerca de 30% dos especialistas ressaltaram a importancia do ambiente familiar e 

hospitaleiro, que, de preferencia, deve contar com a aten91io e presen9a do proprietiirio. 

Outros ressaltaram a importancia da decora91io simples e rlistica, sem descaracterizar os 

aspectos de zona rural, e criar urn espa9o para o comercio de produtos tipicos. 

A tabela 6.2.4 apresenta as notas referentes a importancia das categorias agroturisticas 

selecionadas para a avalia91io de aptidao agroturistica das propriedades. 

Ao aplicar a tecnica de pondera91io, obteve - se o percentual dos pesos das categorias 

agroturisticas (tabela 6.2.5), estimados pela somat6ria dos valores medios relativos a 

opiniao dos especialistas. 
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Tabela 6.2.4: Pontuas;ao das categorias agroturisticas por especialistas em turismo e 

planejamento ambiental 

s 
Entret. Entret. Entret. Entret. Lazer e Presem;a Infra- CirculafYio Recursos 

assoc. assoc. assoc. assoc. recrea~iio de estrutura de intern a culturais e 

a a a cobertura esportes igua recepfYio bistOricos 

agricultura peen& ria silvicultura vegetal 0 

I. 2 2 I 3 3 3 3 2 2 

2. 2 3 I 2 3 3 3 I 2 

3. 3 3 I 2 3 2 3 2 I 

4. 3 3 2 I 3 1 3 2 2 

5. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

6. 2 3 I 2 2 2 2 I I 

7. I 3 2 2 3 2 I 3 2 

8. 3 3 2 2 2 2 2 2 3 

9. 2 3 I I 3 3 3 3 2 

10. 3 3 2 3 3 2 2 2 3 

11. 3 3 2 3 2 3 I I 2 

12. 2 3 I 0 3 3 3 2 3 

13. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

14. 2 2 2 3 3 3 3 3 I 

15. 2 2 2 3 3 3 2 I 3 

16. 3 3 2 3 3 2 3 3 2 

17. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

18. 3 2 3 3 3 3 2 2 2 

19. 3 3 2 2 3 3 3 3 3 

20. 2 2 2 3 2 2 3 3 2 

21. 2 2 2 3 3 3 3 2 2 

22. 3 3 2 2 1 3 3 3 2 

23. 3 3 3 2 I 2 3 2 I 

Valormedio 0,1092 0,1167 0,0797 0,0975 0,1112 0,1028 0,110 0,0953 0,0888 

rclativo 

Entret. Assoc. - Entretemmento assoctado 

lntrusio 

I 

I 

2 

3 

3 

0 

3 

3 

0 

3 

3 

3 

3 

I 

3 

I 

3 

2 

3 

3 

3 

0 

I 

0,0834 



84 

Tabela 6.2.5 :Valor percentual medio relativo das categorias agroturisticas 

Categorias agroturisticas Peso% 

Entretenlmento associado a agriculture 10,92 

Entretenimento associado a agropecuilrla 11,67 

Entretenimento associado a silviculture 7,97 

Entretenimento assoclado a ecologia 9,75 

Lazer, recreac;ao e esporte 11 '12 

Presenya de agua 10,28 

lnfra-estrutura de recep<;i:io 11,0 

Circulac;ao intema 9,53 

Recurso cultural 8,88 

lntrusao -8,34 

0 intervalo de notas atribuidas as diversas categorias possibilitou tambem compreender a 

l6gica ou a tendencia do opinador. Quase todos os especialistas atribuiram as maiores 

pontua9oes a pecuilria e consideraram que a silvicultura e a atividade agrosilvopastoril com 

menor potencial agroturistico . Desta forma, a pecuilria foi a atividade essencial 

considerada mais importante ao agroturismo. Dentre as categorias complementares, a 

categoria de lazer, recreayiio e esporte recebeu as maiores pontua9oes. Segundo a analise de 

opiniiio, as categorias relacionadas a silvicultura e intrusiio sao apontadas como indicadores 

agroturisticos irnportantes a diversidade de categorias agroturisticas, mas niio mostram 

releviincia na avaliayao de aptidiio agroturistica de uma propriedade rural. Por outro !ado, 

essas categorias tambem apresentam grande varia9iio nas pontua'(oes, demonstrando que 

existe urn problema de entendirnento a respeito de suas irnportiincias relativas. Subentende 

- se que a varia9iio das notas deve - se tambem ao fato do conceito de intrusiio niio ser 

muito utilizado em planejamento turistico. 

A pesquisa de opiniao permite considerar que a infra - estrutura, presen9a de agua e 

equipamentos de lazer, recrea9iio e esporte siio elementos irnportantes para irnplementarem 

o agroturismo. 

A potencialidade agroturistica para cada propriedade foi avaliada pela diversidade e 

pondera9iio dada pelos especialistas as categorias agroturisticas existentes e pela influencia, 

ou possibilidade de minimizayao do irnpacto causado pelo elemento intrusivo na qualidade 

cenica - ambiental. 

A reclassificayiio da somat6ria ponderada obtida nas tabelas de avalia<;:iio das categorias 

agroturisticas (tabela 6.2.6 e 6.2.7) determina a qualifica<;:iio alta, media ou baixa da 
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aptidao ao agroturismo e o potencial agroturistico a ser realizado das propriedades 

estudadas. 

Tabela 6.2.6 : Intervalo de ponderas:ao para a classificas:ao de aptidao agroturistica 

Aptidio atual Intervalos de pondera~iio 

Alta 1,2747 1,8324 

Media 0,7170 1,2747 

Baixa 0,1594 0,7170 

Tabela 6.2.7: Intervalo de ponderas:ao para a classificas:ao de potencial agroturistico 

Potencial agroturistico lntervalos de pondera~ao 

Rcalizado 0 0,5540 

Parcialmente realizado 0,5540 1,1081 

A ser reali7_ado 1,1081 1,6622 

Nas tabelas 6.2.8 a 6.2.20 estao apresentadas as ponderas:oes das categorias agroturisticas 

e a qualificas:ao da aptidao geral, tanto em funs:ao dos atributos existentes como dos 

potenciais de cada propriedade. As ponderas:oes das categorias potenciais estabelecidas 

foram obtidas atraves das conclusoes resultantes do mapeamento apresentado pelas figuras 

6.2.5 a6.2.9. 

A luz desses resultados e dos trabalhos de campo, serao discutidas, a segmr, as 

peculiaridades das sete propriedades que corroboram ou distorcem a qualificas:ao obtida 

para cada uma delas. 

• Granja Belnwnte 

Esta propriedade esta situada em area limitrofe a zona urbana, onde predomina a ocupas:ao 

por sitios e chlicaras, com lotes de no minimo 0, I ha, conforme a Lei Municipal 6.031/88 . 

Ela tern 38,14 ha, resultantes do parcelamento da antiga Fazenda Paredao. Conforme a 

figura 6.2.10, a Granja e urna unidade de produs:ao ativa de eucalipto (31,70 ha), apicultura 

migrat6ria e agroturismo. Possui infra-estrutura de receps:ao a visitas:ao dos escolares 

vindos de Campinas, que circulam pelas trilhas, percorrem urn pequeno trecho de mata 

(1,66 ha), seguem pelo reflorestamento, retornam pelo "Caminho de Sousas" (estrada de 
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terra s6 para pedestres) e direcionam- sea escola de equitaviio (0,79 ha). Em seguida, os 

alunos conhecem as criav5es domesticas e terminam por assistir video sobre a produviio e o 

processamento de mel. A area de lazer (1,33 ha) possui ainda urn parquinho (para atender 

as crianvas da pre - escola), animais e charretes para passeio. Na estrada de servidao 

encontra-se uma intrusao formada pela antiga vila de colonos (0,51 ha), cuja construviio 

esta depreciada pelo tempo e pelo uso, como casa de aluguel. A infra-estrutura, utilizada 

para a recepyiio de alunos de escola e para uso domestico ocupa 2,08 ha. 

Nas tabelas 6.2.8 e 6.2.9 estao relacionadas e ponderadas as categorias existentes e 

potenciais respectivamente. 

Tabela 6.2.8 : Ponderaviio das categorias agroturisticas existentes da Granja Belmonte 

Categorias agroturisticas Peso Valor potencial Total 

0 2 

Entretenimento associado a agricultura 0,1092 X . 0 

Entretenimento associado a pecmiria 0,1167 - X 0,2334 

Entretenimento associado a silvicultura 0,0797 - X 0,1594 

Entretenimento associado a cobertura vegetal 0,0975 - X 0,195 

Presenya de <igua 0,1078 - X 0,2156 

Lazer, recreayiio e esporte 0,1112 - X 0,2224 

Recursos culturais 0,0888 - X 0,1776 

Circulayao intema 0,0953 - X 0,1906 

Infra- estrutura de recepyiio 0,11 - X 0,22 

Intrusao -0,0834 X - -0,1668 

Total - - 1,4472 

Aptidiio agroturistica Alta 

Tabela 6.2.9 : Ponderaviio das categorias agroturisticas potenciais da Granja Belmonte 

Categorias agroturisticas Peso Valor potencial Total 

0 2 

Entretenimento associado a agricultura 0,1092 - X 0,2184 

Intrusao - 0,0834 - (-)X 0,1668 

Total - - - 0,3852 

Potencial agroturistico Realizado 

A atribuiviio de alta aptidao agroturistica tabela 6.2.8 e confrrmada pela pnitica desta 

atividade implementada para complementar a renda da produvi'io de madeira de eucalipto. 
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A principio, o "entretenimento associado a pecruiria" resumia- se em conhecer o processo 

de produ9ao e processamento do mel - "Apiario ". Depois foram criadas outras atividades, 

como o "Passeio na Fazenda", para tomar mais atraente as excursoes oferecidas aos 

escolares e possibilitar a fragmenta9ao das turmas de visitantes em grupos menores, pela 

diversificayao de atrativos. Segundo informa96es do proprietario, o numero limitado dos 

grupos facilita os guias no passeio pelas trilbas na mata (Passeio Ecol6gico ), onde se 

transmitem aos escolares as diferen9as basicas da flora, fauna e solo nos sistemas florestais 

naturais e antr6picos. 0 c6rrego niio e explorado nas atividades agroturisticas. A Granja 

possui algumas edificayoes antigas, que sao atributos culturais da hist6ria rural da regiao, 

inclusive a intrusao. 

Mesmo que indiretamente, a estrategia de mapeamento e pondera9ao apontou para uma 

aptidao agroturistica realizada, confrrmada em campo. Ha necessidade de algumas 

providencias relacionadas as categorias associadas a agricultura e intrusao, para melborar a 

probabilidade de sucesso da atividade. Na figura 6.2.11 apontam- se os espayos adequados 

as atividades agricolas, de acordo com a potencialidade de uso agrosilvopastoril ( figura 

6.2.11 ). Parte desta area (3,94 ha) esta sendo utilizada para outros fins, porem tambem 

adequados. Deve - se destacar que a area de intrusao esta contida neste espa9o e, portanto, 

seu atual uso deveria se reavaliado. 

0 mapeamento do elemento agua (figura 6.2.12) e das areas de proteyao aos mananciais 

(figura 6.2.13), com 2,47 ha evidencia a area de concentra9ao e disponibilidade d'agua 

nesta granja. Sem duvida, devera haver muito empenho do proprietario para a recupera9ao 

ambiental e paisagistica, nao so dessa area, mas de todo espa9o que tern prote9ao legal 

( figura 6.1.13 ), apesar de nao ser considerado como uma categoria potencial, por nao estar 

sendo utilizada na atividade agroturistica. As atividades de recrea9ao sao desenvolvidas 

adequadamente na area destinada ao lazer (figura 6.2.14). Na area mais ingreme, apta a 

esportes de aventura (33,3 ha), desenvolve - se o reflorestamento de eucalipto e nas areas 

mais planas encontram - se as atividades de lazer rural, com passeios a cavalo, ponei e 

trator, alem de atividades culturais. A figura 6.2.14 ressalta os principais caminhos de 

acesso a propriedade, e na figura 6.2.15 percebe - se que o tra9ado acompanha o circuito 

tematico proposto e atende a visualiza9ao de todos os atributos de contemplayao. 
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Em suma, a Granja Belmonte possui alta aptidao agroturistica. Jii desempenha a atividade 

usando seu potencial, mas sem aprimorar sua atuayiio, niio s6 em relaviio a medidas de 

conservayiio ambiental, como tambem em funviio da diversidade de entretenimentos e 

amplia((ao do publico - alvo. 

• Chticara das Flores 

Esta propriedade de 2,5 ha estii situada em iirea limitrofe as zonas urbanas de Sousas e 

Joaquim Egidio, onde predomina a ocupayiio por sitios e chiicaras. Esta vivenda, 

entrecortada pelo Ribeiriio das Cabras e a beira da Estrada das Cabras, e servida ainda, 

pelo caminbo de pedestre ate Joaquim Egidio, Antiga Via Ferrea. Conforme a figura 

6.2.16, a estrutura funcional desta chiicara visa o lazer e recreayiio, com uma iirea de 0,43 

ha de jardim com piscina e quiosques. Possui urn conjunto de edificay5es em excelente 

estado de conservayiio, inclusive com uma capela ( 0,24 ha). A cobertura vegetal existente 

mapeada e composta por campo antr6pico abandonado (1,28 ha), sem interesse imediato a 

explorayiio, recem agregado a iirea da propriedade, para atingir o modulo minimo rural de 

20 ha. 0 atributo rural mais caracteristico e a pequena cria9iio de cavalos, distribuido em 

0,56 hade pasto e 6 baias. 

Na tabela 6.2.10 estii estruturada a analise ponderada das categorias existentes segundo os 

pesos estabelecidos pelos especialistas consultados. 0 ambiente rustico das edificay5es, a 

capela e o fogao de lenha foram considerados, no processo de ponderayiio, atributos da 

cultura rural, que valorizam o conjunto arquitet6nico. 
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Tabela 6.2.1 0: Ponderayao das categorias agroturisticas existentes da Chacara das Flores 

Categorias agroturisticas Peso Valor potencial Total 

0 2 

Entretenimento associado a agricultura 0,1092 X . 0 

Entretenimento associado a pecuiria 0,1167 - X 0,2334 

Entretenimento associado a silvicultura 0,0797 X - 0 

Entretenimento associado a cobertura vegetal 0,0975 X - 0 

Presen93 de agua 0,1078 - X 0,2156 

Lazer, recreayio e esporte 0,1112 - X 0,2224 

Recursos culturais 0,0888 - X 0,1776 

Circula9{io intema 0,0953 - X 0,1906 

Infra - estrutura de recep~ao 0,11 - X 0,22 

Intrusiio -0,0834 X - 0 

Total - - - 1,2596 

Aptidao agroturistica Alla 

Tabela 6.2.13: Ponderayao das categorias agroturisticas potenciais da Chacara das Flores 

Categorias agroturisticas Peso Valor potencial Total 

0 2 

Entretenimento associado a agricultura 0,1092 - X 0,2184 

Entretenimento associado a silvicultura 0,0797 - X 0,1594 

Entretenimento associado a cobertura vegetal 0,0975 - X 0,!95 

Total - - - 0,5728 

Potencial agroturistico Parcialmente realizado 

De acordo com a avalia9ao ponderada das categorias agroturisticas e levantamentos de 

campo, esta propriedade esta apta ao empreendimento imediato do agroturismo. Porem, 

constata - se a existencia de categorias a serem potencializadas (tabela 6.2.11), cujas 

avalia9ao espacial resultou nas figuras 6.2.17 a 6.2.21. 

A partir da capacidade de uso da terra, a figura 6.2.17 interpreta os espayos, onde as 

categorias associadas a agricultura (0,71 ha) e silvicultura (0,81 ha) podem ser 

desenvolvidas adequadamente. Porem, a area apta a agricultura apresenta - se ocupada, 

tambem adequadamente, por outras categorias. A area indicada a implementayao da 

categoria associada a silvicultura coincide com os campos antr6picos abandonados aptos ao 

aproveitamento agricola. Sugere - se que se conjugue esse entretenimento com a 

conservayao da cobertura vegetal, nas areas indicadas a prote9lio dos rnananciais (figura 
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6.2.18). Esse procedimento contribuini para a recupera9ao da faunae florae aumento do 

potencial agroturistico medio, determinado pela ausencia de componentes naturais e 

visuais, que valorizem a paisagem Porem esses procedimentos nilo devem resolver o 

problema de qualidade da agua do ribeirao, que e urn fator atrativo aos visitantes (figura 

6.2.19), pela sua integra9ao na paisagem e proximidade da provavel area de atendimento, 

atraindo os visitantes ao banho. As principais atra9oes desta propriedade sao o 6cio, o 

banho de rio, passeio a cavalo e caminhadas pela Antiga Via Ferrea, observando a flora e 

fauna que margeiam o ribeirao. De acordo com a figura 6.2.20, a recrea9ao pode ser 

estendida a toda area. 0 relevo e a paisagem tornam esta propriedade totalmente apta ao 

lazer ativo e passivo, possibilitando a amplia9ao de op9oes de entretenimento combinadas 

as demais categorias. Na figura 6.2.21 apresentam- seas alternativas de circula9ao interna 

em rela9ao as categorias existentes. No momento, as altemativas estao restritas as areas 

planas que margeiam o ribeirao e os pastos. 

Em resumo, a Chacara das Flores esta apta a implementa9ao imediata do agroturismo, 

porem com restri9oes as categorias parcialmente realizadas e que determinam a 

conserva9ao ambiental de urn empreendimento agroturistico. 

• Fazenda Siio Luciano da Cida 

Parte desta propriedade de 20,20 ha esta situada num pequeno agrupamento populacional 

(1.4 ha). A edifica9ao hist6rica da antiga Fazenda Sao Luciano esta situada na parte 

urbana, separada da area rural por urna mata e o Ribeirao das Cabras. 0 uso atual da terra e 

estabelecido pelos meeiros, que desenvolvem a pecuaria com baixo nivel de manejo. As 

categorias agroturisticas reeonhecidas nesta propriedade e mapeadas estao apresentadas na 

figura 6.2.22. 

0 manejo inadequado da pecuaria (14.41 ha) provoca a degrada9ao do solo, que apresenta 

sinais de adiantado processo erosivo nas proxirnidades dos c6rregos assoreados. Assim 

sendo, esta eategoria e os atributos relacionados a presen9a de {tgua foram considerados 

inexistentes para o uso agroturistico imediato. A intrusao ("chiqueiro" de 0,93 ha) situada 

na area rural e mais urn elemento que restringe qualquer atividade turistica, pois deprecia 

todas as formas de percep91io da paisagem. Existe ainda outro elemento intrusivo mapeado, 

o oleoduto da Petro bras (0,43 ha), mas sua presen9a na paisagem nao eonstitui uma grande 
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restrio;:ao ao agroturismo, pois foram tornados os cuidados necessarios para dificultar o 

acesso e a visibilidade. 

Ha alguns aspectos positivos ao desenvolvimento do agroturismo, tais como a ocorrencia 

de mata existente (1,64 ha); area ampla destinada ao lazer (1,09 ha) com equipamentos 

convencionais de recreao;:ao e esporte como quadras e piscinas; sede hist6rica (0,27 ha) com 

afrescos dos tempos do ciclo do cafe (sendo utilizada como residencia pelo proprietario ); 

vias de acesso que possibilitam a caminhada ou cavalgada, principalmente pela Estrada de 

Servidao formada pela desativao;:ao da Antiga Via Ferrea. A categoria relacionada a infra

estrutura (0, 74 ha) foi considerada inexistente para o agroturismo, porque coincide como 

uma area residencial de baixa renda, com aspecto arquitetonico inadequado ao turismo 

rural. 

A analise ponderada das categorias existentes e potenciais apresentadas nas tabelas 6.2.12 e 

6.2.13 resultaram na avaliao;:ao agroturistica da tabela 6.1.21. 

Tabela 6.2.12: Ponderao;:ao das categorias agroturisticas existentes da Fazenda Sao Luciano 

daCida 

Categorias agroturisticas Peso Valor potencial Total 

0 2 

Entretenimento associado a agricultura 0.1092 X . 0 

Entretenimento associado a pecufu'ia 0,1167 X . 0 

Entretenimento associado a silvicultura 0,0797 X . 0 

Entretenimento associado a cobertura vegetal 0,0975 . X 0)95 

Presenya de agua 0,1078 X . 0 

Lazer, recrea~o e esporte 0,1112 . X 0,2224 

Recursos culturais 0,0888 . X 0,1776 

Circulayiio interna 0,0953 . X 0,1906 

Infra ~ estrutura de recepyiio 0,11 X . 0 

Intrusfio • 0,0834 . X • 0.1668 

Total . . . 0,6188 

Aptidao agrotur:istica Baixa 

De acordo com a mesma, esta propriedade niio possui urn conjunto de categorias 

agroturisticas minimas para se estabelecer urn empreendimento agroturistico 

imediatamente. As visitas a esta propriedade confirmam os resultados do mapeamento. 
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Tabela 6.2.13: Ponderavao das categorias agroturisticas potenciais da Fazenda Sao Luciano 

da Cida. 

Categorias agroturfsticas Peso Valor potencial Total 

0 2 

Entretenimento associado a agricultura 0,!092 - X 0,2184 

Entretenimento associado a pecmiria 0,1167 - X 0,2334 

Entretenimento associado a silvicultura 0,0797 - X 0,1594 

Presen~ de igua 0,1078 - X 0,2156 

Infra ~ estrutura de recep~iio 0,11 - X 0,22 

Intrusao -0,0834 - (-)X 0,1668 

Total - - - 1,2136 

Potencial agroturistico A realizar 

A avaliavao da condivao potencial do conjunto de categorias (tabela 6.2.13) indica haver 

recursos agroturisticos a serem realizados, apesar do baixo potencial agroturistico. Isto se 

deve a recursos disponiveis em area de alto e medio potencial, que possibilitam o ajuste do 

manejo adequado ao desenvolvimento das atividades agrosilvopastoris. 

Se for do interesse do proprietario o desenvolvimento de tal atividade, deve ser, entao, 

adotada uma estrategia conservacionista rigida de recuperavao de areas degradadas e de 

paisagens deterioradas. De acordo com a figura 6.2.23, a propriedade ainda e apta a 

atividades de pecuaria e/ou silvicultura em 19,74 ha e agricultura em 0,46 ha. As areas 

estao classificadas como de born potencial em relavao aos recursos hidricos (figura 6.2.25), 

mas na verdade nao se pode afirmar sobre sua disponibilidade. As caracteristicas fisicas 

apontam que 16,60 ha sao adequados a contempla9ao da paisagem recortada pelos 

c6rregos e ribeirao. 

0 entretenimento ecoturistico deve se resumir aos 0,53 ha de remanescentes de mata, nos 

mananciais e solos a serem recuperados (figura 6.2.24). 

A figura 6.2.26 confrrma ser muito pequena a area potencial aos esportes de natureza (0,46 

ha), como enduro equestre, porem mais apropriada a atividades de aventura ou exploravao, 

como a coleta de materiais naturais (folhas, sementes) para uso diverso. Na realidade, o 

maior potencial de lazer esta relacionado a contemplavao (I 0, 99 ha), que coincide com a 

indicavao de area a silvicultura ou pecu:iria. Nesta area ja se encontra urn mirante -

Cruzeiro, que pode compor urn futuro roteiro de trilhas tematicas ( 6.2.27) e atividades de 

aventura. 
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0 conjunto de categorias agroturisticas existentes deterrninam a baixa aptidao agroturistica; 

o tempo e o custo para sua recupera9ao ambiental sao grandes. A intrusao, por exemplo, 

esta situada em area de preserva9ao dos cursos d' agua, conforme apresentado na figura 

6.2.24. Para a explora9ao dos bons recursos potenciais inseridas nessa propriedade, 

deverao ser gastos muitos esfor9os e investimentos pelos seus empreendedores. 

• Sitio Sao Joaquim 

Esta e urna propriedade agricola ativa de 55, 34 ba, que cria gado bovino de corte e possui 

algumas cria9oes domesticas para consumo proprio. Segundo a figura 6.2.28, a area de 

infra-estrutura, de 0, 71 ba, atende a necessidade de recep9ao imediata de urn futuro 

empreendimento agroturistico. Existem 25,03 ba disponiveis a entretenimento associado a 

pecuaria, como a vaquejada. 0 restante da area total ( 45%) destina - se a categorias de 

suporte ao agroturismo. As represas (0,36 ba), as nascentes e c6rregos da cabeceira da 

microbacia 6 (figura 6.1.2) sao importantes elementos. Tambem ocorrem 29,23 ba de 

capoeira densa e urn pequeno remanescente de mata, alem dos campos sujos e capoeira 

raJa. 

A diversidade de categorias agroturisticas existentes (tabela 6.2.14) nesta propriedade e 

suficiente para iniciar, a curto prazo, urn empreendimento agroturistico. Porem, a avalia9ao 

da condi9ao potencial (tabela 6.2.15) dos recursos disponiveis ao agroturismo, nesta area 

de alto e medio potencial agroturistico, demonstra a necessidade de se estabelecer uma 

programa9ao de melboria e viabiliza9ao das categorias. 
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Tabela 6.2.14 : Pondera9ao das categorias agroturisticas existentes do Sitio Sao Joaquim. 

Categorias agroturlsticas Peso Valor potencial Total 

0 2 

Entretenimento associado a agricultura 0,!092 X . 0 

Entretenimento associado a pecmiria O,ll67 . X 0,2334 

Entretenimento associado a silvicultura 0,0797 X . 0 

Entretenimento associado a cobertura vegetal 0,0975 . X 0,!95 

Presen<;a de <igua 0,1078 . X 0,2156 

Lazer, recrea~o e esporte 0,1ll2 X . 0 

Recursos culturais 0,0888 X . 0 

Circula!f3.o interna 0,0953 X . 0 

Infra - estrutura de recep0o 0,11 . X 0,22 

Intrusiio • 0,0834 X . 0 

Total . . . 0,864 

Aptidao agroturistica Media 

Tabela 6.2.15 : Pondera9ao das categorias agroturisticas potenciais Sitio Sao Joaquim 

Categorias agroturisticas Peso Valor potencial Total 

0 2 

Entretenimento associado il agricultura 0,1092 . X 0,2184 

Entretenimento associado a silvicultura 0,0797 . X 0,1594 

Lazer, recrea<;ao e esporte O,lll2 . X 0,2224 

Recursos culturais 0,0888 . X 0,1776 

Circula9lo interna 0,0953 . X 0,1906 

Total . . . 0,9684 

Potencial agroturistico Parcia1mente realizado 

De acordo com a figura 6.2.29, a capacidade de uso e adequada ao cultivo de especies 

perenes (1,05 ha). A forma9ao de urn pomar, por exemplo, e urn entretenimento agricola 

motivador, nesta area que e urn miradouro natural. Os espa<;:os destinados ao 

reflorestamento (11,27 ha) saO tambem apropriados a imp]antayaO de equipamentOS de 

observa9ao da natureza ou de esporte e aventura. Na figura 6.2.30 estao indicadas as areas 

de mata (6,14 ha), terrenos muito ingremes(9,24 ha) e mananciais (9,23 ha). Sao areas de 

preservayao, que, no entanto, nao atendem completamente as exigencias 1egais. As areas 

indicadas para o lazer (1,62 ha), na figura 6.2.31, coincidem com a infra-estrutura de 

recep9ao existentes. Para a atividade de contemplavao (12,0 ha) o principal elemento 

paisagistico e a represa circundada por bosque de especies nativas, onde se encontram ainda 

individuos da fauna local, como capivaras e ratao do banbado, cursos d'agua e nascentes 
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(figura 6.2.32). As represas estiio aptas a atividades de pesca. Porem, o maior potencial em 

area desta categoria e para o esporte e aventura ( 40,21 ha), determinado pelo re1evo 

acidentado. Nas paisagens indicadas na figura 6.2.33, observa - se claramente que toda area 

potencial a circulayiio esta em terreno acidentado. 

Essa propriedade possui muitas categorias agroturisticos potenciais, porem poucas 

categorias existentes. Desta forma, o desenvo lvimento do agroturismo esta comprometido. 

As observayoes feitas ao Iongo deste item comprovam a qualificayiio de aptidiio 

agroturistica feita pelo mapeamento, ou seja, mediae potencialmente realizada. 

• Fazenda Sertiio 

Nesta antiga fazenda de cafe encontram-se todas as categorias agroturisticas selecionadas 

pelos especialistas ( figura 6.2.34 ). Hoje, a criayiio de gado ocupa a maior parte dos de 

344,23 ha da fazenda. Os pastas ocupam 262,89 ha da area, com a produyiio extensiva de 

gado de corte, apta a entretenimento como a tropeada, vaquejada e rodeio. A grande area 

disponivel possibilita ainda as atividades relacionadas a pecuaria, tais como leiloes e 

exposi9oes. A atividade agricola e do tipo domestico, de subsistencia (2,38 ha), com 

manuten9iio de urn pequeno talhiio de cafe. 0 reflorestamento existente (6,71 ha) e 

utilizado como quebra-vento, mas tende a ocupar a area usada primeiro com o plantio do 

cafe e hoje com pastagern. A capoeira densa e raJa (56, 45 ha) situa- se, em sua maioria, 

em tomo dos cursos d'agua presentes em praticamente toda a area, com nascentes, ribeiriio, 

c6rregos e cachoeiras, alem de represas(1,60 ha). Possui construyoes antigas, em hom 

estado de conservayao (2,10 ha), que delatam a riqueza produzida pelo ciclo do cafe, tendo 

influenciado o aspecto arquitetonico da infra-estrutura (0,49 ha), complementada com areas 

de lazer e esporte (0,39 ha). Existem ainda estradas de terra para percorrer toda a fazenda, 

e do is elementos intrusivos (11 ,20 ha) que depreciam a paisagem - torres de alta tensiio e 

oleoduto da Petro bras- mas situados a pelo menos 1,0 km da sede. 
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Tabela 6.2.16 : Pondera9iio das categorias agroturisticas existentes da Fazenda Sertiio 

Categorias agroturisticas Peso Valor potencial Total 

0 2 

Entretenimento associado a agricultura 0,!092 - X 0,2184 

Entretenimento associado a pecuil.ria 0,1167 - X 0,2334 

Entretenimento associado a silvicultura 0,0797 - X 0,1594 

Entretenimento associado a cobertura vegetal 0,0975 - X 0,195 

Presenya de ligua 0,!078 - X 0,2156 

Lazer, recreayao e esporte 0,1!12 - X 0,2224 

Recursos culturais 0,0888 - X 0,1776 

Circulay§.o intema 0,0953 - X 0,1906 

Infra ~ estrutura de recepyao 0,11 - X 0,22 

Intrusio -0,0834 - X -0,1668 

Total - - - 1,6656 

Aptidao agroturistica Alta 

De acordo com a analise ponderada (tabela 6.2.16), a Fazenda Sertiio possui aptidao 

agroturistica para estabelecer imediatamente o agroturismo. As intrusoes existentes 

possuem cariiter restritivo, mas nao impeditivo, dai nao alterando a qualifica(,:iio 

estabelecida. Assim, os mapas de avaliayao potencial (figuras 6.2.35 a 6.2.39) foram 

elaborados a fnn de orientar provaveis procedimentos de melhoria e adapta(,:iio ao uso 

agroturistico. De acordo com a figura 6.2.35, a area apta para o cultivo de especies perenes 

e de 32,50 ha. Das culturas perenes, sao as frutiferas que exercem maior atra(,:iio ao publico 

em geral, principalmente quando proporcionam a oportunidade da colheita no pe da planta, 

como a laranja. As areas que necessitam de pniticas conservacionistas mais rigorosas e 

recupera(,:iio ambiental estao apresentadas na figura 6.2.36. 

Esta propriedade possui pouco, ou quase nada a ser potencializado. Urn exemplo disso na 

figura 6.2.35 e o potencial de amplia(,:iiO das areas aptas a agricultura (32,4 ha) . A 

silvicultura, em areas mais ingremes, combina com os divertimentos de aventura . A area 

plana em tomo da infra-estrutura comporta mais equipamentos de lazer passivo e 

entretenimentos culturais. Em suma, os Jevantamento de campo comprovam, efetivamente, 

os resultados obtidos pelo mapeamento da aptidao, que aponta esta area como de alta 

aptidao, de potencialidade realizada. 
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• Sitio 3 Pinheiros 

A principal atividade desta propriedade e a criavao de touros de montaria para rodeio 

(42,09 ha). Nos 69,03 ha mapeados sao encontrados horta, pomar, pequenas criavoes, 

extensa area de lazer, com quadras poliesportivas, alem dos hibitos gastron6micos e 

promovao de eventos tipicamente rurais (figura 6.2.40). A agricultura (9,15 ha) resume- se 

a rotavao de cultura de milho e feijao para consumo proprio, horta e pomar domestico. 

Nesta propriedade existem apenas alguns bosques formados com essencias nativas, 

categorizados como cobertura vegetal (12, 96 ha). 

A area apresenta- se com uma densa rede de drenagem (0,93 ha). 0 tarnanho (0,07 ha) e a 

natureza da intrusao possui aspecto restritivo, mas nao impeditivo ao agroturismo. A 

intrusao existente (figura 6.2.40) e uma vala de deposito e queima do lixo ( orgil.nico ou 

nao ), situada numa nascente, que pode ser facihnente eliminada. A infra - estrutura 

existente (2, 11 ha) estti em excelente estado e possui uma extensa area de lazer (1, 70 ha). 

Observa - se que a maior parte da atividade agricola existente e inadequada a capacidade de 

uso da terra. Porem, entre os 4,69 hi aptos a agricultura existe ainda urn pequeno trecho 

com horta e pomar domestico (figura 6.2.41). Assim como a pecuaria, a agua e urn 

elemento muito presente nos recantos da propriedade. 

A analise ponderada desse conjunto de categorias esta apresentada na tabela 6.1.17. Na 

tabela 6.1.18 encontra- sea analise das categorias potenciais. 

Tabela 6.2.17: Ponderavao das categorias agroturisticas existentes do Sitio 3 Pinheiros 

Categorias agroturisticas Peso Valor potencial Total 

0 2 

Entretenimento associado a agricultura 0)092 - X 0,2184 

Entretcnimento associado a pecmiria 0,1167 - X 0,2334 

Entretenimento associado a silvicultura 0,0797 X 0 

Entretenimento associado a cobertura vegetal 0,0975 - X 0,195 

Presen9B- de <igua 0,1078 - X 0,2156 

Lazer, recrea~ao e esporte 0,1112 - X 0,2224 

Recursos culturais 0,0888 - X 0,1776 

Circula¥fto intema 0,0953 - X 0,1906 

Infra- estrutura de recepyilo 0,11 . X 0,22 

Intrusao -0,0834 - X - 0,1668 

Total - - - 1,5062 

Aptidao agroturistica Alta 
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Tabela 6.2.18 : Ponderas;ao das categorias agroturisticas potenciais do Sitio 3 Pinheiros 

Categorias agroturlsticas Peso Valor potencial Total 

0 2 

Entrctenimento associado a silvicultura 0,0797 X - 0,1594 

Intrusao -0,0834 (-)X - 0,1668 

Total - - - 0,3262 

Potencial agroturistico Realizado 

De acordo com a figura 6.2.42, o sitio estende - se ao Iongo de uma microbacia de media 

densidade hidrognifica e parte de outra com alta densidade, onde se encontra uma 

cachoeira. Essa paisagem dissecada com pasto entremeados por bosques junto a iigua sao 

apropriados a contemplayao ( 3!,67 ha). A represa (0,!0 ha), proxima a infra-estrutura de 

recep91io permite a pesca, nurna iigua "tratada" naturalmente por iireas alagadas. As iireas 

de cobertura vegetal arb6rea (0,12 ha) podem ser ampliadas, a fim de atender tambem, a 

indicayao de iireas para contemplavi'io indicada na figura 6.2.44. Essa atividade tern uma 

iirea ampla (20,53 ha), muito em funyao de bacias visuais. A iirea de lazer (2,59 ha) 

coincide com a existente. 0 relevo ingreme determina a aptidao a esporte de aventura 

( 45,90 ha), ressaltando sempre algum atributo agricola. Os caminhos existentes tambem 

coincidem com o circuito temiitico apresentado na figura 6.2.45. As providencias 

relacionadas a prote91io dos recursos de solo, mata e cursos d'iigua estao indicados na 

figura 6.2.43. 

Sem duvida, a diversidade existente de categorias determina a alta aptidao deste sitio 

produtivo, para empreender irnediatamente o agroturismo, cujas potencialidades estao 

praticamente realizadas. 

• Sitio Maredu 

Esta propriedade de 5.61 ha foi parte da Fazenda Sertao. Estii em fase de estruturavi'io e sua 

infra-estrutura(O, 76 ha), recentemente construida, situa-se no alto de urn morrote, de onde 

se avistam as atividades agrosilvopastoris das propriedades vizinhas e os atributos naturais 

que compoem a paisagem da regiao. A figura 6.2.46 mostra o sitio, e onde se encontram 

resquicios da cultura do cafe, horta e pomar (! ,25 ha), I 0 baias de aluguel (0,40 M) e urn 

bosque de eucalipto ( 3,20 ha) formado a partir de urn antigo reflorestamento da fazenda. A 

propriedade e cortada por c6rregos intermitentes, nem sempre presentes na paisagem. 
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Tabela 6.2.19 : Ponderat;ao das categorias agroturisticas existentes no Sitio Maredu 

Categorias agroturisticas Peso Valor potencial Total 

0 2 

Entretenimento associado a agricultura 0,1092 - X 0,2184 

Entretenimento associado a peculiria 0,1167 - X 0,2334 

Entretenimento associado a silvicultura 0,0797 X - 0 

Entretenimento associado a cobertura vegetal 0,0975 - X 0,195 

Presenca de ilgua 0,1078 X - 0 

Lazer, recreayAo e esporte 0,1112 X - 0 

Recursos culturais 0,0888 X - 0 

Circulayiio intema 0,0953 X - 0 

Infra ~ estrutura de recepyii.o 0,11 - X 0,22 

Intrusao -0,0834 X - 0 

Total - - - 0,8668 

Aptidao agroturlstica MCdia 

Tabela 6.2.20: Ponderat;ao das categorias agroturisticas potenciais no Sitio Maredu 

Categorias agroturisticas Peso Valor potencial Total 

0 2 

Entretenimento associado a agricultura 0,1092 X - 0 

Entretenimento associado a peculiria 0,1167 X - 0 

Entretenimento associado a silvicultura 0,0797 - X 0,1594 

Entretenimento associado a cobertura vegetal 0,0975 X - 0 

Presenya de agua 0,1078 - X 0,2156 

Lazer, recreayii.o e esporte 0,1112 - X 0,2224 

Recursos culturais 0,0888 - X 0,1776 

Circulayilo intema 0,0953 - X 0,1906 

Infra ~ estrutura de recepy&o 0,11 - X 0,22 

Intrusao -0,0834 X - 0 

Total - - - 1,404 

Potencial agroturistico Parcialmente realizado 

Nas tabelas 6.2.19 e 6.2.20 avaliarn - se a aptidao determinada pela diversidade de 

categorias agroturisticas existentes e a condit;ao potencial a ser realizada respectivamente. 

A cultura de cafe estii em local inadequado e, consequentemente, exige maior rigor das 

priiticas conservacionistas. Existem, ainda, 1,14 ha aptos ao cultivo mais intensivo. Dada a 

area potencial, a silvicultura (3,67 ha) pode vir a ser explorada (figura 6.2.47). 

A conformat;ao do terreno associada a alta densidade hidrogriifica determina a aptidao da 

paisagem a contemplat;ao do ceru!rio entrecortado pelos c6rregos (figura 6.2.49); este 
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atributo, conforme a figura 6.2.48, requer medidas de prote9ao. 0 bosque e urn atributo 

atraente para ser compatibilizado com esportes de aventura (figura 6.2.50). Aos 

equipamentos de lazer resta o aproveitamento da area em torno a infra-estrutura. A 

interliga<;ao das atividades exige a forma<;ao de trilbas adequadas no relevo ingreme ( figura 

6.2.51). 

A propriedade possui recursos que possibilitam o estabelecimento imediato de algumas 

atividades agroturisticas, porem nao a curto prazo, nem na diversidade esperada. Numa 

analise otimista e com o investimento necessario, este sitio, em area de alto potencial, 

devido ao contexto cenico, tern condi<;oes de implantar a atividade, desde que montado urn 

programa de melborias das categorias existentes e viabiliza9ao dos recursos potenciais. 

A estrategia de agrupamento de atributos em categorias perrnitiu diminuir a amplitude de 

dados a serem trabalbados. Ja a pondera9ao, tanto das categorias existentes como 

potenciais, levaram a sintese sobre a condi9ao de aptidao e potencialidade de cada 

propriedade estudada. Assim, a tabela 6.2.21 e a figura 6.2.52 resumem, conclusivamente, a 

qualidade agroturistica das sete propriedades estudadas 

Tabela 6.2.21: Qualifica9ao agroturistica das propriedades 

Propriedades rurais Qualifica~iio agroturistica 

Granja Belmonte Alta aptidilo e potencialidade realizada 

Chacara das Flores Alta aptidilo e potencialidade parcialmente reali7.ada 

Fazenda Silo Luciano da Cida Baixa aptidilo, potencialidade a realizar 

Sitio Sao Joaquim MCdia aptidilo e potencialidade parcialmente realizada 

Fazenda Sertao Alta aptidao e potencialidade realizada 

Sitio 3 Pinheiros Alta aptidilo e potencialidade realizada 

Sitio Maredu MCdia aptidao e potencialidade parcialmente realizada 

Por hierarquia, considera - se que os esfor9os tecnico-politico e de investimentos ao 

agroturismo na regiao devem obedecer a seguinte ordem: Fazenda Sertiio, Granja 

Belmonte, Sitio 3 Pinheiros, Sitio Sao Joaquim, Sitio Maredu e Fazenda Sao Luciano da 

Cida. 

6.2.6. CONCLUSAO 

Este trabalbo avaliou a aptidao de propriedades rurais ao agroturismo apoiando - se em tres 

principais estrategias: 
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a) que esta avaliac;:ao deve ser feita a partir de urn grande numero de indicadores ambientais 

relacionados a conservac;:ao de recursos naturais e diversidade de usos da terra, agrupados 

em categorias que expressem as possiveis ac;:oes ligadas a agroturismo. 

b) que os indicadores e categorias devem ser ponderados e mapeados de forma a orientar, 

espacialmente, urn amplo conjunto de entretenirnentos relacionados ao agroturismo 

( categorias ). 

c) que esses mapas devem ser classificados sob do is aspectos de aptidao, de acordo com a 

existencia ou niio das categorias agroturisticas c de potencial, deterrninado pelos recursos 

naturais, recursos ecoturisticos e capacidade de usos agricolas atuais. 

Os resultados, avaliados em campo, mostraram - se eficientes. Por intermedio deles, pode 

se concluir que quatro, dentre sete propriedades estudadas (Fazenda Sertiio, Granja 

Belmonte, Sitio 3 Pinheiros e Chacara das Flores), estao qualificadas para o 

empreendimento irnediato, sendo que a curto prazo e com pequeno investirnento a Chacara 

das Flores podera estar enquadrada nos criterios estipulados. Os sitios produtivos Sao 

Joaquirn e Maredu estao aptos ao agroturismo a medio prazo, porem necessitam de grandes 

investirnentos para a irnplementac;:ao das categorias potenciais e adequac;:ao das categorias 

existentes. Apenas a Fazenda Sao Luciano da Cida apresenta problemas ambientais que 

impossibilitam esta atividade, tornando - a praticamente inapta ao agroturismo. Porem, os 

recursos potenciais que possui, em area de medio e alto potencial, concedem - !he a 

condic;:ao " potencial" de resgatar sua aptidao ao agroturismo, mas a urn alto custo e por urn 

Iongo tempo. 

Em suma, os resultados corro boram a indicac;:ao da bacia hidrografica do Ribeirao das 

Cabras como zona ecoturistica e apontam o agroturismo como uma boa alternativa de 

desenvolvimento para varias propriedades rurais. 
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ANEXO 6.2.1 : Entrevista aplicada aos proprietarios das fazendas, sitios e chacaras 

Cadastramento 

Propriedade: Area : -------------------------- -------------------

Nome do proprietarios: ------------------------------------------

Administrador : _________________ Pone/fax: ________________ __ 

Opiniao do proprietario: 

Setor agricola'--------------------------------------

Meio ambiente --------------------------------------------------
Especulas;ao imobiliaria ____________________________________ _ 

Comunidade ---------------------------------------------------
Agroturismo ___________________________________________ _ 

Finalidade da propriedade: Produs;ao primaria ( ) Lazer ( ) Ambos ( ) 

Infra - estrutura b:isica: 

Estado das benfeitorias 

Composis;ao da paisagem: 

alojamento 

esgoto 

born 

mata 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

agua ( ) luz ( ) 

lixo ( ) 

regular ( ) ruim ( ) 

:igua ( ) agricola ( ) 

Lugar pitoresco: ________________________________________ _ 

Microclima: enso larado ( ) sombreado ( ) ambos ( ) 

umido ( ) seco ( ) 

quente ( ) frio ( ) arne no ( ) 

fraco ( ) vento forte ( ) 

algurn fenomeno marcante: 

V egetas;ao natural predominante: mata( ) bosque( ) capoeira( ) _( ) 



Atividades Agrosilvopastoril 

Produ9iio domestica 

Jardim( ) Horta( ) 

Manejo 

Relayiio de trabalho 

Atividade cultural 

Problemas comuns : 

Agricultura 

Cultura 

Pecmiria 

Cria9iio 

Tipo 

Problemas comuns : 

Silvicultura 

Especie 

104 

Pomar( ) Leite( ) Ovos( ) Outros ___ _ 

( )alto ( ) medio ( ) baixo 

( )familiar ( )empresarial 

( )pniticas culturais ( )sazonalidade ( )festas 

( )alimentos ( )gastronornia ( )dan9a 

( )artesanato ( )miisica ( ) 

( )domestica ( ) comercial 

( )convencional ( )plasticultura, estufa, hidroponia, etc 

( )anual ( ) perene 

( )domestica ( ) comercial 

( )iutensiva ( ) semi-iutensiva ( )extensiva 

( )aves ( ) boviuo ( )equiuo 

( )piscicultura ( ) mamiferos de medio porte 

( )reflorestamento ( )produ9iio de mudas 

( )processamento industrial 

( )eucalipto ( )piuus 

Problemas comuns: _________________________________________ __ 
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ANEXO 6.2.2 Questioruirio para pontuayao das categorias agroturisticas pelos 

profissionais de turismo e planejamento ambiental. 

Ref: Tecnica de pontuacao das categorias agroturisticas 

P"\'o, encarecidamente, sua contribui9ao ao trabalbo de tese de doutorado, intitulado: "Contribui96es para o 
planejamento agroturistico na Area de Prote9ao Ambiental de Sousas e Joaquim Egidio (Campinas, SP)", 
preenchendo as informa96es solicitadas na folha anexa. Este estudo esta sendo desenvolvido na Faculdade de 
Engenbaria Agricola da Universidade Estadual de Campinas (FEAGRI-UNICAMP) sob a orienta9ao da Prof'. 
Dra. Rozely Ferreira dos Santos e tern como objetivo a montagem de urn roteiro metodologico de aptidao ao 
agroturismo, segundo as premissas conservacionistas de planejarnento. 
No Zonearnento Ambiental da APA de Sousas e Joaquim Egidio realizado pela Prefeitura Municipal de 
Campinas, a Microbacia do Ribeirao das Cabras foi considerada apta ao turismo rural, pois re(rne alem da 
beleza cenica, urna economia centenaria, em torno da cultura do cafe e cria9ao de gado bovino, retratada pelas 
fuzendas historicas existentes. A "pressao urbanistica" ao parcelamento das propriedades e, na verdade, a 
motiva9ao mais forte para o desenvolvimento sustentado do agroturismo nesta regiao, pois dificulta o 
monitoramento dos recursos naturais existentes. 

Neste caso, o agroturismo se apresenta como a modalidade de ecoturismo, que melhor se adequa a regiao, 
diante do conflito de subsistencia economica e conserva9ao ambiental. Apresentando-se como urna 
alternativa de explora9ao ambiental estrategica, que pretende, atraves da conserva9iio da natureza e da 
manuten9ao das atividades agricolas tradicionais (em fase de declinio economico mas com grande valor 
historico ), obter o beneficio economico compensatorio aos proprietarios das terras. 
Numa etapa especifica do trabalho, avaliar-se-a o uso potencial das propriedades ao agroturismo a partir dos 
atributos existentes ou potenciais, resultando na qualifica9ao das propriedades pela soma dos valores obtidos 
atraves da Tecnica de Pontua¢o e pela reclassifica9ao dos atributos. Esta tarefa depende de especialistas no 
assunto, por isso necessito de sua participa9iio. 
As categorias consideradas importantes para qualificar as propriedades sob uso agricola e turistico estao 
relacionados no quadro de pontua¢o e descritos, de forma surnaria, no glossario. As notas deverao variar 
entre 0 a 3 e para pontuar o opinador deve se perguntar: "Qual o grau de importaucia das categorias de atra9ao 
ntun estabelecimento agroturistico, para visita'(lio ou repouso, como fazendas, sitios ou ch8.caras? 11 

A titulo de esclarecimento, as notas estiio relacionadas a urna analise qualitativa, do tipo essencial ou muito 
importante(3), moderadamente importante(2), dispensavel(l) e desnecessario(O) para a implementa9i!o de urn 
empreendimento de turismo rural (este ultimo e urn valor excludente). Se V. Sa. julgar necessaria a inclusao 
de alguma categoria ou atributo, deve faze-lo, com seu respectivo valor. 
A pontua9ao permitin\ obter urn peso para os indicadores agroturisticos considerados importantes as 
modalidades de visit~o e/ou permanencia temporaria. No momento seguinte, as categorias serao 
subdivididas e reclassificadas, possibilitando assim, avaliar de maneira diferenciada e quantitativa, os diversos 
atributos de urna mesma categoria. Desta forma, a pontua9ao deve ser feita ils categorias e nao aos atributos 
especificos. Os exemplos do glossario forarn citados para ajuda-lo nesta tarefa. Se nao forem suficientes, entre 

em contato conosco por e~mail, fone ou fax. 
Por favor, envie o seu parecer com a maior brevidade possivel. Quanto maior o nt1mero de participantes e 
sugest5es, mais preciso e uti! sen\ o resultado disponibilizado na tese, que e urn trabalho voltado il 
comunidade e para todos aqueles que trabalham com turismo. Sem mais, agrad090, antecipadamente, a sua 

colabora9ao. 

Atenciosamente, 

AAUTORA 
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Continuayao do anexo 6 2 2 

CATEGORIAS PONT OS OBSERV A<;:AO 

Entretenimentos rurais associados a agricultura 

Entretenimentos rurais associados a pecmiria 

Entretenimentos rurais associados a silvicultura 

Entretenimentos rurais associados a conserva91io da 

cobertura vegetal 

Lazer e atividades recreativo-desportivas e s6cio-

culturais 

Presen9a de agua 

Infra-estrutura de recepyao 

Vias de acesso 

Patrimonio hist6rico e cultural 

lntrusoes 

Outros (cite, pontue e mencione uma referencia 

bibliografica ou exemplifique): 

Para qualquer esclarecimento, telefone para Fone/Fax (035) 721-0716 ou e-mail: agrotur(fl)pocos-netcom,bL Envie sua 

resposta no envelope selado para Valeria Sucena Hammes, Rua Barros Cobra 557 1p 21 Poyos de Caldas!MG CEP 

37701-018. Nao precisa se identificar . 

....................................................................... X ....................................................................................................................... . 

GLOSSARIO: 

Entretenimentos rurais associados 3 agricultura: a agriculttrra e urn entretenimento por si s6 educativo, que pode ser 

passivo ou ativo, como por exemplo: observar a colheita ou colher os :frutos ou andar de trator. 

Entretenimentos rurais associados a pecuAria: atividades de rela~ilo ativa e/ou passiva como rodeio de touros e cavalos, 

ordenha de leite, participar de uma tropeada, etc. 
Entretenimentos rurais associados a silvicultura: Como passear num reflorestamento, estagiar num viveiro de mudas, 

atividades de processamento celulose, como reciclagem e manufaturados de subprodutos (artesanato). 

Entretenimentos rurais associados il cobertura vegetal: Area sem uso agricola, onde possam se praticar atividades 

ecol6gicas baseadas na educ~ao ambiental, observando as matas ciliares, as nascentes, os solos, as rochas, o 

comportamento da faunae da flora, bern como suas rel8.90eS diretas de coexistencia. As atividades variam de acordo 

com a densidade da cobertura vegetal existente eo relevo. 

Lazer e atividades recreativo-desportivas e sOcio-culturais: Atividades pitorescas da rona rural como andar a cavalo, 

charrete e carroya, roda de viola, etc .. 0 relevo muito acidentado pode possibilitar atividades como montanhismo, 

outros sao adequados a pratica do mountain bike e outros a simples contemplayOO.Alem das atividades de lazer 

habituais como piscina, churrasqueira, parquinho, quadras, sala de TV, de jogos, bocha, aiem das manifestayOes 

folcl6ricas e religiosas 
Prese~a de 3gua: Ocorrencia natural de rios, c6rregos, nascente, represas ou lagos, cachoeiras que possibilitam 

diferentes usos como banhar-se, pescar, praticar esporte radical de caiaques, 

lnfra-estrutura de recep.;io: edificay5es e servh;os basi cos da rede de Bgua e esgoto, energia e tratamento de lixo. 

Vias de acesso e circula~io intema: trilhas, caminhos de terra batida, estradas de terra ou asfaltadas sao, de maneira geral, 

vias que apresentam diferentes graus de dificuldade de acesso. 

PatrimOnio histOrico e cultural: esta categoria reline atrativos culturais, como sede de fazendas hist6ricas, vila de 

colonos, edi:fi~s agricolas antigas, museus, observat6rios, parques tematicos, cape las, cruzeiros, bibliotecas, etc. 

IntrusOes: e a categoria, que reUne fatores claramente negatives, como urn solo erodido com voyorocas aparentes; urn 

conflito fundifu-io; urn chiqueiro mal conduzido; barracos, lix5es, mal cheiro ou ruido desagradavel, etc. Classificados 

posteriormente, segundo as condiy()es de reversibilidade do atributo. Ele.'i nao devem ser considerados nulo, j<i que 

afetam significativamente a perce}J900 ambiental. 0 valor atribuido sera multiplicado por ( -1 ), para que possamos 

obter o peso relativo. Ent§.o ateny§.o, quanto mais importante, maior o valor. Neste caso, 1, 2 e 3 podem ser 

interpretados da seguinte maneira: afetam de maneira fraca, regular ou fortemente o cenfu-io. 
Outros: cite, pontue e exempli:fique categorias que considere importante. Se desejar, pode enumerar no verso, atributos que considere 

possuir relevante valor agroturistico, ou que tenha achado muito interessante em suas viagens. 
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Figura 6.2.1 : Propriedades cadastradas ao estudo de aptidiio agroturistica 
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Figura 6.2.3 : Fazenda Sertao 
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Figura 6.2.5 : Area potencial a entretenimento associado as atividades agrosilvopastoris 
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Figura 6.2.6 : Area potencial a entretenimento associado a cobertura vegetal 



Figura 6.2. 7 : Area potencial associada a presenva de agua 
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Figura 6.2.9 : Area potencial para a circulas;ao interna 
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Figura 6.2.10: Categorias agroturisticas existentes (amplias;ao da figura 6.2.4) 
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Figura 6.2.11 : Area potencial a entretenimento associado a atividade agrosilvopastoril 

(amplia9ilo da figura 6.2.5) 
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6.2.12 : Area potencial a entretenimento associado a presen9a de agua ( ampliayilo da figura 
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Figura 6.2.13: Area potencial a entretenimento associado a cobertura vegetal (amplia<;ao da 

figura 6.2.6) 
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Figura 6.2.14 : Area potencial ao lazer recreayao e esporte (amplia<;ao da figura 6.2.8) 
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Figura 6.2.15: Area potencial de circulayao interna (ampliavlio da figura 6.2.9) 
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Figura 6.2.23 : Area potencial a entretenimento associado a atividades agrosilvopastoris 

(ampliayao da figura 6.2.5) 

Solo :declive > 45% 

- ......................... .--J,~+d'-J--:;;:i~'··-· Caminho • Antigo Via 

486.87 F8rrea 

Figura 6.2.24: Area potencial a entretenimento associado a cobertura vegetal (ampliayao da 

figura 6.2.6) 
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Figura 6.2.25 :Area potencial a entretenimento associado a presenya de agua (ampliayao 

da figura 6.2.7) 
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Figura 6.2.26 :Area potencial ao lazer, esporte e recrea~ao (amplia~ao da figura 6.2.8) 
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Figura 6.2.27: Area potencial para a circula~ao interna (amplia~ao da figura 6.2.9) 

Sitio Sao Joaquirn 

486.87 

E nl.ret asro c. p.,;;:ua, i.a 

E nlret_ assoc. a cobertura 

v .. getal 

Presenca de agua 

lnfraes~utur a 

Vi61S de acesso 

Figura 6.2.28 : Categorias agroturisticas existentes (amplia~ao da figura 6.2.4) 
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Figura 6.2.29 : Area potencial a entretenimento associado a atividades agrosilvopastoris 

(arnplias;ao da figura 6.2.5) 
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Figura 6.2.30: Area potencial a entretenimento associado a cobertura vegetal (arnplias;ao da 

figura 6.2.6) 
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Figura 6.2.31: Area potencial ao lazer, esporte e recrea.yao (amplia.yao da figura 6.2.8) 
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Figura 6.2.32: Area potencial associado a presen9a de agua (amplia.yao da figura 6. 2.7) 
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Figura 6.2.33: Area potencial para a circu!ayao interna (arnpliayao da figura 6.2.9) 
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Figura 6.2.34: Categorias agroturisticas existentes (arnp!iayao da figura 6.2.4) 
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Figura 6.2.36: Area potencial a entretenimento associado a cobertura vegetal (amplia<;ao da 

figura 6.2.6) 
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Figura 6.2.37 :Area potencial ao lazer, recreaviio e esporte (ampliaviio da figura 6.2.8) 
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Figura: 6.2.38 :Area potencial associada a presenva de iigua (ampliaviio da figura 6.2.7) 
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Figura 6.2.39 :Area potencial para a circula<;ao interna (amplia<;ao da figura 6.2.9) 
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Figura 6.2.40: Categorias agroturisticas existentes (ampliayao da figura 6.2.4) 
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Figura 6.2.41 : Area potencial a entretenimento associado a atividade agrosilvopastoril 

(arnplia9ao da figura 6.2.5) 
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Figura 6.2.42 : Area potencial a entretenimento associado a presen9a de agua (arnpliao;;ao 

da figura 6.2. 7) 
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Figura 6.2.43 :Area potencial a entretenimento associado a cobertura vegetal (ampliayiio da 

figura 6.2.6) 
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Figura 6.2.44: Areas potenciais ao lazer, esporte e recreayiio (ampliaviio da figura 6.2.8) 



485.87 

Em relevo declivosr:r 

Alividade agrosilvopi!!Siml 

Mala 

Pre....-.;;a de agua 

CiCCY~iit> inlorn~ 

Estr~d~ dos Cobra>' 

Figura 6.2.45 :Area potencial para a circulayao intema (amplia9ao da figura 6.2.9) 
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Figura 6.2.46: Categorias agroturisticas existentes (ampliayao da figura 6.2.4) 
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Figura 6.2.47 : Area potencial a entretenimento associado a atividade agrosilvopastoril 

(ampliayao da figura 6.2.5) 
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Figura 6.2.48 ; Area potencial a entretenimento associado a cobertura vegetal (arnpliac;ao da 

figura 6.2.6) 
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Figura 6.2.49: Area potencial associada a presenya de agua (ampliayaO da figura 6.2.7) 
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Figura 6.2.50: Area potencial ao lazer, esporte e recreayao (ampliayao da figura 6.2.8) 
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6.3 MEDIDAS DE A(:AO E ALTERNATIVAS DE ATRA(:AO AO 

AGROTURISMO 

6.3.1. RESUMO: Num processo de planejamento ambiental e fundamental estabelecer as 

ayi'ies estrategicas para o desenvolvimento e gestao de uma determinada atividade. Essas 

orientac;oes tecnicas devem considerar os riscos ambientais e estabelecer as medidas 

preventivas ao uso racional dos diversos recursos naturais, culturais ou paisagisticos. Sob 

esta perspectiva, o presente trabalho propoe apresentar urn levantamento e ordenac;ao de 

medidas de ac;ao e altemativas de atrac;ao ao agroturismo, usando como referencia as areas 

potenciais da bacia hidrografica do Ribeirao das Cabras, para o desenvolvimento da 

atividade. Para tal, foram estabelecidas diretrizes gerais e especificas a categorias 

agroturisticas, programas gerais e especificos it propriedades e altemativas de atrac;ao. Esse 

conjunto delineia o Plano Preliminar de Gestao do Agroturismo, cuja elaborac;ao final e 

implementac;ao efetiva depende da participac;ao dos atores sociais. 

Palavras - chave: agroturismo e gestao 

6.3.2. ABSTRACT: In an environmental planning process it is essencial to determine rules 

for the development and management of a certain activity. These technical orientations 

should consider the environmental hazard and establish the measures to the rational use of 

the natural, cultural and lanscape resources. Under this standpoint, this research presents 

programs and projects to evaluate the viability of agrotourism in selected rural proprieties, 

analysed on papers 6.1 and 6.2 respectively. The methodology came from writing down the 

main directions, aiming only at detailing the diversity of the agroturism categories. The 

results show the general and specific ideas of a Agrotourism Management Plan in a 

tourism area, and alternatives for amusement in these proprieties. 

Key words: agrotourism, management 

6.3.3. INTRODU(:AO 

No Brasil, o agroturismo vern se mostrando como uma atividade economicamente 

compensadora e ambientalmente adequada. No entanto, para que esta afirmac;ao se 
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concretize e necessario se identificar o potencial da regiao, bern como das propriedades 

rurais nela inseridas. Estas respostas sao dadas mediante diagnosticos, que avaliam as areas 

e apresentam diretrizes que norteiam o desenvolvimento do agroturismo (GOMEZ OREA, 

1994). Os trabalhos 6.1 e 6.2 propuseram diagnosticos ambientais voltados ao agroturismo, 

baseando - se em premissas de conserva9iio ambiental, permanencia e diversidade de 

atividades agrosilvopastoris, ecoturismo e contexto estetico da paisagem. Os resultados 

obtidos possibilitaram estabelecer as regras de implementao;:ao do agroturismo, as 

atividades de atrayao e prever alteray(ies indesejaveis e limitay5es, de acordo com as 

atividades potenciais existentes e a desenvolver. Assim, criou - se a necessidade de indicar 

medidas mitigadoras abrangentes as altemativas tecnologicas adequadas. Organizar 

adequadamente essas medidas e uma tarefa ardua. E comum se fazer uso de metodos de 

acordo com a qualidade, quantidade e complexidade do conjunto de medidas. 

TOMMASI(1994), por exemplo, cita que uma tecnica usual de elaborayao de diretrizes e 

programas e a ordena9iio das informay5es em sequencia de medidas dispostas em listagens 

e tabelas. Desta maneira, este trabalho pretende apresentar e organizar, metodologicamente, 

urn conjunto de medidas apropriadas ao desenvolvimento agroturistico da zona turistica da 

Area de Prote9iio Ambiental de Sousas e Joaquim Egidio, baseando - se sempre nas 

premissas e resultados dos estudos 6.1 e 6.2, de forma a se obter urn Plano Preliminar de 

Gestao para a regiao. 

6.3.4.MATERIAL E METODOS: 

0 primeiro passo foi identificar urn conjunto de atributos de atray5es agroturisticas, em 

funyao das caracteristicas diagnosticadas nos trabalhos 6.1 e 6.2, e do conhecimento 

bibliognifico sobre altemativas ligadas a conserva9iio e ao desenvolvimento sustentado. As 

altemativas foram organizadas em uma listagem escalar, conforme TOMMASI(1993), 

tabeladas em ordem de preferencia e agrupadas por categorias de a9iio. A ordenayao das 

medidas alternativas considerou os aspectos: a) abrangencia das medidas - se diretriz, plano 

ou programa; b) espayo de influencia - se regional, de uma propriedade ou con junto 

especifico de propriedades; c) natureza das medidas - se tecnica ou politico -

administrativa; d) carater de urgencia da aplica9iio da medida - se de curto, medio ou Iongo 
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prazo; e e) competencias administrativas - se prefeitura, proprietarios, empresarios ou 

agroturistas. 

As medidas ass1m classificadas foram agrupadas em diretrizes germs relacionadas a 

atividade agroturistica, diretrizes gerais relacionadas a implementa<;ao do agroturismo na 

Z.TUR., diretrizes especificas das propriedades inseridas na regiao e altemativas de 

atra<;ao. As diretrizes gerais e especificas das propriedades foram desdobradas em propostas 

de programas. 0 conjunto de medidas formam o Plano Preliminar de Gestao do 

Agroturismo na Z.TUR. 

6.3.5. RESULTADOS E DISCUSSOES: 

A estrategia em se apresentar urn conjunto de medidas voltadas ao agroturismo para a 

Z.TUR. da APA de Sousas e Joaquim Egidio como forma de gestao agroturistica e na 

realidade, uma tentativa de se impulsionar o desenvolvimento dessa atividade mediante 

uma nova rela<;ao com o uso da terra, que passa a ser urn atributo de atra<;ao turistica. A 

execu<;ao do conjunto de medidas envolve poderes do Estado e o conjunto de atores 

envolvidos, direta ou indiretamente com a atividade, como os proprietitrios das fazendas e 

empresarios, que passam a ser os agentes agroturisticos responsitveis pela oferta de servi<;os 

ao agroturista, a popula<;ao e os organismos nao govemamentais, que atuam na defesa do 

ambiente, e o agroturista, como co-responsitvel pelo patrimonio natural. 0 estabelecimento 

de prazos aumenta a eficiencia de execu<;ao das medidas, e, por esta razao, foi apresentada 

uma sugestao de cronograma de implementa.;ao. 

E imprescindivel a aprova.;ao do Plano pela maioria dos atores, em seus diversos 

segmentos, e a participa<;ao dos mesmos no monitoramento, pois acredita - se que, so 

assim, o Plano e implementavel. Urn passo nesse sentido foi dado pelo estudo tecnico do 

"Plano de Gestao da Area de Prote.;ao Ambiental da Regiao de Sousas e Joaquim Egidio" -

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ... (1996) que, apesar de nao ter sido ainda 

aprovado pela Camara Municipal de Campinas, teve manifestos de apoio de boa parte da 

popula.;ao local e de Campinas. Nele, consta como diretriz basica a viabiliza<;ao do turismo 

rural na Z. TUR. De maneira geral, aborda as medidas necessarias a melhoria da qualidade 

dos recursos naturais ( ~oua, solo, flora e fauna) e cuidados com a estetica da paisagem e 

uso agricola da terra durante a explora<;ao dos recursos ambientais. Todas as considera<;oes 
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feitas nesse documento sao validas it implementa<;ao do agroturismo. PonSm, algumas 

condi<;5es complementares e basicas a viabiliza<;ao do agroturismo, de ordem regional, 

devem ser consideradas. Esse conjunto de medidas esta apresentado na forma de diretrizes 

(tabela 6.3.1), e devem ser entendidas como a linha de conduta segundo a qual foram 

montados todos programas de resolu<;ao dos problemas de natureza diversa. Estas a<;Oes 

estrategicas basearam - se no desenvolvimento combinado das atividades agricolas, 

ecoturisticas, de suporte ao agroturismo e conservacionistas. 

Tabela 6.3 .1 : Diretrizes gerais de ordem regional, relacionadas ao agroturismo 

Diretriz 1 : (.Jiar impedimentos ao turismo de '*massa" 

Objetivo : Prom over o turismo rural, efctuando os ajustes necess<lrio ao controle de fluxo e acesso aos recursos naturais, culturais e paisagisticos. 

Programas e RecomendarOes Qualific~ao Competencia Prazo 

Principal 

l. Cria~o do Conselho Gestor Distrital de Turismo - 0 envolvimento da popula~o junto a PA PMC I 

administn:u;ao pUblica, tern por objetivo implantar uma pol:itica de turismo rural brando. Este 6rgllo 

tambem deve tomar as providCncias de c-Onscientizar, sensibilizar e mobilizar a populayao para o 

advento do turismo ambiental quanto aos beneficios e impactos ee.onOmicos, sociais e culturais. 

Sabendo que a participa9i}o da comunidade e urn dos fatores de sustentabilidade do turismo rural, criam 

- se medidas para a sua satisfa<;ao, como aumentar as possibilidades de recreayilo urbana e residenciais 

da localidade, para que nao ocorra concorrCncia de espa<;os, e promovam M se, sempre que possivel, 

eventos de valorizayao da cultura rural local. Criayiio de urn Nilcleo Local de Monitoramento do 

Agroturismo. 

2. Controle da infra M estrutura e dos agroturistas Deve - se prever normas de uso estabelecidas pelo TIP A PMCe LP 

municipio que detenninarao a capacidade de cargas das vivendas, alCm da cobrans:a de taxas de comunidade 

manutenyiio e acesso restrito aos recurs<" pilblicos etou privados. Essas ayOes evitam 0 em geral 

desenvolvimento do turismo de massa (RUSCHMM'N, 1997). Deve - se alertar que o limite maximo 

de ocupa9iio do turismo brando e detenninado pela capacidade de carga ambia:rtal, que por sua vez e 

detinido por urn cstudo complexo sobre as condi9(lcs e limites ecolOgicos do meio c pelas rela~.Oes 

antr6picas s6cio - econOmicas. lsto sigpifica a exigCncia de m6dio a Iongo prazo. Portanto, apesar da 

infra - e.i:rutma hoteleira e sua capacidade de carga nilo serem objeto d<.'Ste estudo, pode - se adiantar 

que, ao envolver a visitayiio em ambiente natural, o nfunero de turistas deve ser reduzido e fragmentado 

em grupos, para facilitar o monitoramento da v:is:itayiio, a proteyao dos recursos naturais e diminuir o 

impacto causado por vandalismo a infra - estmtura turistica e equipamentos em geraL Conforme, 

sugerido pelos especialistas no trabalho 6.2, as instala90es agroturisticas devem garantir o conforto e 

higime as necessidades prinuirias, aterukmdo as expectativas e diversidade de entretenimentos, num 

ambiente simples, confottivel, aconchegante e hospitaleiro. 

Contmua 

I 
i 
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Contmua¢lo da b 1 6 ta ea .3.1 

3. Controle e manuteny5o da rede viitria e sistema de transporte - A sinalizay5o e manuten¢\o das TIP A PMCi CP 

estradas de terra em condiyOes de trategabilidade e importante para garantir o acesso ao destino .Associa~o 

turistico. Porem deve- se evitar o seu asib.ltammto, por descaracterizar o ambiente rural, por aumentar 

o fluxo de automotores e os impactos c.omo o aumento de acidentes,. atropelamentos e assaltos, e 

principalmente, por facilitar o turismo de massa. Importante ainda, e rednzir ao minimo o uso de 

autom6veis. Estimular o transporte coletivo para diminuir o barufuo, acidentes e necessidades de 

cstacionamento, criar zooas de descanso e recreayio protegidas da motorizayao e regulamentar o I 
tnlfego de veiculos motorizados, siio importantes me-d:idas de rontrole ambientat 0 scrvi'"--o de 

circulayi'io intema deve utitizar, sempre que possivel, o transporte da localidade, a fim de que os 

automOveis permaneyam nos hoteis, pousadas ou nas nnidades agricolas de visitayffo. Como a redus:3o 

do fluxo de vciculos dos visitantes e mna das regras b:isicas de controle ecoturistico. sugere ~ se a 

criayi'io de urn estacionamento de conteny3o de tclnsito ao Iongo da Estrada das Cabras, cuja acesso 

possa ser feito por transporte colct.ivo e panonlmico. Nonnalmente, os estabelecimentos de dificil 

acesso recepcionam seus h6spedes com transporte prOprio. 

Diretriz 2 : Manuten~ao e btcentivo a produ~iio agrosilvopastorll 

Objetivo : Ot.'Upar as terras em conformidade com a sua aptidao agricola, obedeceudo critcrios t6cnicos estabelccidos nos diagnOsticos dos 

tr.abalhos 6.1 e6.2.e Plano de Gestao da APA de Sousas e Joaquim Egidio. 

Programas e Recomenda~Oes Qualifica~iio CompetCncia Prazo 

Principal 

1. Assistfficia tecnica ao proprictario rural - E vital a participayio de instituiy{)es respons3veis pela T PMC I 

produyiio agropecuaria no Estado de sao Paulo no Programa de Gestao, como a Secrctaria de 

Agricultura ou a Coordenadoria de AssistSncia TMica lntegrada (CATI), de fonna a garantir a 

assistincia tecnica necessaria :i tnanuten<?fo da atividade agrosilvopastoril C principalmente, ajustar OS 

conflitos atuais de uso agric-ola apontados nos trabalhos 6.1 e 6.2. 

2. Criayio da associa~o dos empreendedores agroturisticos- A Prefeitura deve estimular, a criay§:o da PA Empresarial I 

associayi'io de empreendedores, que estabcleya urn programa de consenso, para oricntar a organizas:5o, 

distribuiyi'io de atividades agroturisticas e compartilhamento de custos operacionais de scrviyos comuns. 

E&ia associay3o deve ter representatividade junto ao Cooselho Gestor Distrital. Com cla, objct.iva - se, 

tambem facilitar a obt.enyio de credito junto a agSncias, como 0 Bon eo Mtmdial ou 0 Fun do 

Intcrnacional de Investimento Arnbiental do' Estados Unidos (Overseas Private Investment 

I Corporation, OP!C), que aprovam prq_ietos abrangcntes de infra cstrutura e-eoturistica. 

3. Reabilita9io da paisagem - Para implementar o agroturismo na regiiio 6 necess3rio considerar que o TiP A PMC CP 

padrno de composi95o da paisagem deve atender as expectativas dos agroturistas de observ.ar a terra 

lavrada, os animais pastando e os reflorestamentos em mcio as matas., cursos d';igua e edifica~es 

rur.ais, Desta forma, deve ~ se consider.ar que a melhoria dos aspectos da paisagem e uma forma de 

resg.ate iss tradiy(ies das localidades, zelando pelo equilibrio estetico entre os espa<;os de uso antrOpico c 

natural. A utiliza9!o de alamedas de espCcies floriferas nativas sao excelcntes elementos de transiy3o 

entre as areas vegetadas e os outros componentes da paisagem, inclusive os elementos intrusivos, como 

as torres de aha tensao e oleodutos. 

Contmua 
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ontmuacao a ta e a c 'db163l 

Diretriz 3: Conserva~io ambiental 

Objetivo : Contribuir para a proteyao dos recursos naturais e culturais. 

Programas e Recomenda~Oes Qualifica~lio CompetCncia 

Principal 

1. Orientayiio educacional ~ Este programa reU.ne urn conjunto de medidas relacionadas a postura da PArr PMC, 

comunidade perante o ambiente e o turista, do proprietirio de terra em relayilo ao uso da terra, do proprietirios e 

cuidado do agroturista com o meio visitado e da relayiio entre eles. Uma possivel estrak~gia, sao as comunidade 

campanhas de orientayilo ambiental dos atores sociais envolvidos, atraves de dispositivos formais 

(cursos e exposiy6es) e informais (placas, painCis e folhetos). Segundo RUSCHMM'N (1997), a 

principal motivayao do comportamento alienado dos visitantes em rela98-o ao meio que visitam e a "a 

:falta de cultura turistica", que pode ser resgatada pela mudanJYa de seus valores e aplicada nas 

restriyOes comportamentais e co ~ responsabilidade ambiental, com a aplica<;iio de penalidades aos 

crimes previstos pela lei. Apesar dos dispositivos furmais e informais de educa<;ilo ambiental serem 

medidas eficazes de prote<;ilo ambiental, sua aplicayii.o deve ser objeto de avaliayilo futura. £ 

importante ainda, oeste processo de sensibiliza<;iio dos atores, a formayiio especializada de guias na 

regiiio A presenya desta figura nas atividades agroturisticas transmite maior seguranya, e reduz, em 

muitos casas, os gastos com equipamentos, tais como lixeiras ou instalayOes destruidas por vandalismo 

e mao~de~obra para limpeza e manuten<;iio. 

2. Incentivo a diversidade de categoria agroturisticas - A diversidade de categorias agroturisticas e T Proprietario 

fundamental para garantir a sustentabilidade do agroturismo das vivendas (trabalho 6.2), sempre 

respeitando as premissas de conserva<;iio ambiental e estetica da paisagem. Confurme a experiencia de 

alguns agentes agroturistico, a diversificayiio de categorias agroturisticas e uma estratCgia de evitar a 

aglomera98-o sabre os recursos existentes, :facilitando o controle de qualidade dos serviyos e garantindo 

distrayilo durante todo 0 ana, evitando a sazonalidade agricola imposta pelas atividades 

agrosilvopastoris e pela oscilayao da demanda turistica. 

- ' Qualificm;ao. PA- politiCO admtmstrattvo e T- tecmco 

Competencia principal: PMC- Prefeitura Municipal de Campina e, Empresarial, trata- se por exemplo da interna como a Associayiio 

de produtores ou empresiirios do agroturismo ou externa 

Prazo: I~ imediato e CP- curta prazo 

Compete a Prefeitura normatizar o uso especifico ao agroturismo, cuja fiscalizavao da 

execuvao e manutenvao fica sob a responsabilidade da Subprefeitura de Sousas e Joaquim 

Egidio. No caso das medidas de protevao ambiental mais urgentes ainda nao terem sido 

modificadas, nem tampouco regulamentadas, entao mantem-se a indicavao dos estudos 

tecnicos do "Plano de Gestao", que estabelece a Subprefeitura de Joaquim Egidio como a 

instituivao competente para garantir o cumprimento imediato, por intermedio de urn 

Programa de Controle AmbientaL Para viabilizar o cumprimento das recomendavoes, e 

importante o estimulo atraves de incentivos e colaboravao tecnica aos proprietarios. 

Tambem de carater geral, e necessario apresentar urn conjunto de diretrizes que se referem, 

especificamente, as categorias agroturisticas, apresentadas no trabalho 6,2 como conjuntos 

de atividades agrosilvopastoris e complementares ligadas a urn entretenimento, As 

Prazo 

l/CP 

CP 
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recomendavoes associadas as diretrizes germs voltadas as categorias de entretenimento 

agroturistico encontram - se tabeladas a seguir. 

Diretrizes 1 : Entretenimentos associados a agricultura 

As categorias agroturisticas associadas a atividades agrosilvopastoris normalmente 

desenvolvem os seus respectivos entretenimentos conjugados as rotineiras praticas 

agricolas, neste caso com as culturas perenes de cafe, pomares caseiros ou horta domestica. 

Em funvao da capacidade de uso da terra, sugere - se a aplicayao rigorosa das praticas de 

conservayao do solo determinados pelos fatores limitantes de cada classe. Para as 

propriedades que tern restrivoes das classes de capacidade de uso do solo as atividades 

agricolas e presenya de pequenas faixas de terra adequadas a agricultura, sugerem - se na 

tabela 6.3.2 algumas recomendayoes. 

Tabela 6.3.2 : Recomendavoes ao uso adequado aos entretenimentos associados a 

agricultura 

Criterio Recomend~o 

Pequenas faixas de terra adequadas a agricuhura Agricultura altemativa 

Aus&lcia de area agricola disponivel Plasticultura, agricultura sob cobertura 

Apesar da produyao em menor escala, qualquer uma das altemativas sugeridas possui a 

vantagem de produzir alimentos saudaveis e niio ocasionarem impactos ambientais. Pelo 

contnirio, norrnalmente a agricultura altemativa preocupa -se em recuperar o solo 

degradado e/ou aumentar a capacidade de suporte da carnada superficial, alem de utilizar 

menos insumos, assim como a agricultura sob cobertura, que aumenta a produtividade da 

terra sem o uso intensivo do solo. Como e pequena a produviio e giro de capital (limitado 

pela disponibilidade de area), uma maneira de maximizar os lucros e a venda direta ao 

consumidor, por intermedio de associayiio ou cooperativa, cujo volume de comercializayiio 

garante uma participayiio mais vantajosa no mercado. 

As pequenas instalavoes utilizadas para a plasticultura tambem podem servir para urn uso 

consorciado a pequenas criayoes, tais como a criayiio de minhocas ou escargot. 

I 
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Diretrizes 2 : Entretenimento associado a pecmiria 

Os atributos associados a pecmiria possibilitam o desenvolvimento de entretenimento de 

natureza tecnica, alem do contato direto e conhecimento das fases de vida dos animais. As 

especies de pequeno e medio porte sao apropriadas ao aproveitamento de pequenos espa<;os 

disponiveis, mas sao os animais de tra<;ao, muito utilizados para passeios, sendo os filhotes 

as grandes atra<;oes dessa categoria. Os demais sao importantes fontes de conhecimento, 

educa<;ao e entretenimento tecnico. 

As areas potenciais a esta categoria tambem o sao para a categoria associada a silvicultura. 

Diretrizes 3 : Entretenimento associado a silvicultura 

Nesta regiao, o reflorestamento comercial de eucalipto e a linica op<;ao de fonte de 

entretenimento. Apesar do baixo peso atribuido a essa categoria, a titulo de ilustra<;ao, 

existem no Brasil atra<;oes de publico estrangeiro, tais como a famosa "sapecada de pinhao" 

nos bosques formados pelos pinheiros de araucaria na regiao sui . A titulo de sugestao, 

recomenda - se que o manejo dos refloretamentos se assemelhem as "florestas sociais " 

(INSTITUTO ... , 1992). 

Em fun<;ao da disponibilidade de areas aptas a pecuaria e silvicultura, sugerem - se algumas 

recomenda<;oes (tabela 6.3.3). 

Tabela 6.3.3 : Recomenda<;oes ao uso adequado aos entretenimentos associados a pecuaria 

e silvicultura 

CritCrios Recomenda~Oes 

Existindo disponibilidade de area, as Areas mais amplas silo Pecmlria extensiva 

destinadas a 

Existindo disponibilidade de area, as pequenas faixas de terra siio Forma((B:o de bosques de essencias nativas 

destinadas a 

Na inexistencia de area a pta, constr6i ~ se urn viveiro para Pequenas criayOes e/ou produyiio mudas de essencias nativas 

Os bosques possuem uma importante fun<;ao educativa, dependendo da utilidade econ6mica 

e ecol6gica do conjunto de especies cultivadas. Na ausencia de area disponivel para a 

forma<;:ao de bosque ou a existencia de reflorestamento, recomenda - se, entao, a cria<;:ao 

de pequenas casas de vegeta<;:ao ou viveiros para a produ<;:ao de mudas de essencias 
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florestais, muito utilizadas para a revegeta<;:iio das areas consideradas de preservayiio ou 

para o replantio de areas com risco de degradayao. 

Alem das praticas de manejo florestal, produyao de mudas e coleta de sementes, e comum a 

instalayiio de equipamentos de observa<;:iio da flora e fuuna, como torres e passagens 

suspensas. Esses equipamentos sao utilizados tarnbem em categorias complementares 

associadas ao lazer e a cobertura vegetal. 

Diretrizes 4 : Entretenimento associado a cobertura vegetal 

Para esta categoria deve se atentar para a necessidade de se criarem condiyoes adequadas 

de circulayao e aproveitamento educacional dos recursos existentes, cujas recomendayoes e 

criterios estao na tabela 6.3.4. 

Tabela 6.3.4 : Recomendayoes ao uso adequado aos entretenimentos associados a cobertura 

vegetal 

Criterio Recomenda~;io 

Prote~ao do meio ambiente Instala~Oes de prote¢o dos recursos : solo, mata, aquiferos, fuuna 

e flora 

Area de circulavao lirnitada por trilhas 

Devem - se, perrnanentemente, utilizar procedimentos de proteyiio arnbiental, tais como: 

controle da erosiio, telas cobertas por trepadeiras e uma faixa de vegeta<;:iio rala para a 

proteyao das matas e da fauna silvestre, revegetayao ou adensamento das matas ciliares e 

elimina<;:iio dos focos de polui<;:iio dos aqiiiferos. E importante, tarnbem, a utilizaviio das 

trilhas para delimitar a area de interven<;:ao antr6pica nas areas naturais. 

Diretrizes 5 : Lazer, esporte e recrea<;:iio 

Esta e uma categoria importante para garantir a sustentabilidade do agroturismo, 

fundamental para criar altemativas de ocupa<;:iio do tempo ocioso. Urn conjunto de a<;:oes 

de lazer ativo e passivo estao apresentadas, a seguir na tabela 6.3.5, assim como algumas 

recomenda<;:oes. 
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Tabela 6.3.5: Recomenda~tiies ao uso adequado aos entretenimentos associados ao lazer, 

esporte e recrea~tiio. 

Criterio Recomenda4;lio 

Area apta a esporte rural Delimitas:lo da area de uso desportivo 

Dispositivos de seguranya pt--ssoal epro~o ambicntal no 

entomo das trilhas 

Estetica da paisa gem Material e forma adequados dos equipamentos 

Pontos altos do terreno e bacias visuais amplas Explorayao de mirantes e pontos de descanso 

Circuito plano de trilhas Passeios para pedestres ou a cavalo, dtarrete ou carroya 

Relevos ondulados das classes de capacidadc de uso da terra IV c e VIe Enduro equcstre 

Normalmente, atividades como o enduro equestre utilizam as areas onduladas do terreno, 

que apresentam algum grau de dificuldade de acesso e circula~tiio. Para a forma~tiio dessas 

trilhas e comum a derrubada de grande quantidade de arvores, porem isto pode ser evitado 

ou minimizado, projetando - se urn tra~tado racional, que respeite as exigencias desportivas, 

sem causar tantos impactos a natureza, alem de se minimizar a evoluyiio do processo 

erosivo no solo exposto. A organizayiio conjunta de eventos esportivos e excursoes nas 

areas mais belas da regiao e uma altemativa de aumentar o potencial agroturistico das 

propriedades. 0 circuito tematico de excursionamento intemo das propriedades tambem 

deve seguir algumas regras estipuladas a partir da conformayao do terreno. 

Diretrizes 6: Circulayiio intema 

Os caminhos de circula~tao exigem fiscalizayao constante por parte do proprietario. Uma 

estrategia muito utilizada pelos planejadores de empreendimentos ecoturisticos para 

diminuir o impacto e reduzindo o numero de visitantes atraves da fragmenta9iio em grupos 

menores. 0 "numero maximo de visitantes (por dia/mes/ano )", ou capacidade de carga das 

trilhas, nao foi estimado neste estudo, mas a titulo de orientayao, objetivando minimizar a 

compactayao e processos erosivos, estabeleceram - se alguns cuidados importantes, 

apresentados na tabela 6.3. 6. 
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Tabela 6.3.6: Recomendavoes ao uso adequado aos entretenimentos associados a circulayao 

intema 

Criterio Recomenda~ao 

Controle de erosAo detrilhas em relevo ondulado Trayado em nivel e!ou gradiente 

Bacias de capta'j'iio de agua pluvial 

Pisos suspensos em trechos muito ingrt.mes 

Controle de erosao detodo tipo de trilha Arboriza<;ao das laterals das trilhas 

Os circuitos em areas planas sao apropriados para caminhadas, principalmente para os 

agroturistas de terceira idade e o publico infantil. 0 travado em curvas de nivel e/ou em 

gradiente suavizam os caminhos em terreno ingreme (LOMBARDI NETO; 1994) e as 

bacias de captaviio das aguas pluviais ajudam a evitar a erosao (BERLINAZZI et al; 1992). 

A alameda formada ao Iongo dos caminhos largos reduz o impacto da chuva sobre o solo 

exposto e deve conter ainda os equipamentos basicos de abrigo, descanso, seguranva e 

espavos pr6prios para lanches e piqueniques, alem de cercas vivas que delimitem a area de 

interaviio do visitante. 

Diretrizes 7 : Infra - estrutura de recepviio 

Dada a natureza deste trabalho, serao aqui discutidos somente os aspectos relativos ao 

conjunto arquitetonico, de reconhecida importiincia, e nao a disponibilidade de instalay5es. 

Consideram- se somente o aspecto arquitetonico dos pn\dios, estradas, trilhas, sinalizavao, 

torres, e os locais de observavao devem ser todos projetados de modo a nao interferirem na 

estetica natural do ambiente. Pon\m, para o desenvolvimento sustentavel do agroturismo e 

indispensavel a disponibilidade de algumas instalavoes, conforme mencionado na tabela 

6.3.7. 

Tabela 6.3.7: Recomendavoes de infra- estrutura de recepviio agroturistica 

Criterio Re(:omendafio 

Necessidadcs basicas do visitante Insta1a¢es basicas de higiene, bebida e/ou a1imentayao e descanso 1 

I 
Seguranya Orienta~o e equipamentos apropriados 

1--::ducayao ambientat Dispositivos de edu~o ambiental 

Estetica da paisagem tviaterial e forma adequados dos equipamentos 

Ambiente llmpo Lixciras e lirnpeza periOdica 



142 

Considera- se ainda prudente o emprego de "ecotecnicas", tais como: energia solar (para 

aquecimento da agua e/ou fomecimento de eletricidade), captayiiO e reutilizayiio da agua da 

chuva, reciclagem do lixo, ventilaviio natural e o uso de tecnicas e materiais de construviio 

nativas (LINDBERG & HAWKINS, 1995). A bibliografia especializada em ecoturismo 

ressalta a importancia de se distribuirem placas sinalizadoras, para facilitarem a orientaviio 

sobre comportamento adequado perante os recursos naturais, principalmente em areas 

pequenas e sem guias, ajudando, inclusive, a diminuir a necessidade de lixeiras. A 

indicayiiO de agua potaveJ e bebedouros distribuidos por toda a area, e a adaptayiiO de 

sistema de esgotamento sanitario de tratamento biol6gico aos banheiros tambem ajudam a 

evitar COntaminayiiO por agua impropria. 

Sempre que necessario, devem haver bancos e/ou uma "Area de convivio" que delimite o 

espayo para alimentayiio e descanso. 0 estacionamento serve para manter os autom6veis 

protegidos e evitar muito triinsito de automotores. Mas, sempre que possivel, deve se 

incentivar a utilizaviio de bicicleta, cavalo ou charrete. 

Segundo ANGELI(1991), depois das necessidades basicas (fome, sede e sono) e a 

seguranva ( fisica, abrigo e proteviio) uma das mais importantes condivoes de satisfaviio do 

turista. Entao, para garantir uma experiencia agradavel, as instalavoes fisicas devem 

proporcionar seguranva ao visitante e proteviio ao meio ambiente. 

Os equipamentos basicos contra incendio, picadas de animais peyonhentos e acidentes 

devem se adequar its condiy(}es locais. E importante ainda possuir urn local de referencia ao 

atendimento de emergencia, principalmente em casos mais especificos, como eventuais 

acidentes com animais peyonhentos. De maneira geral, os equipamentos devem ser 

confeccionados em material rustico adequado e apresentar aspecto arquitetonico 

harmonioso como ambiente (AUSTRALIA, 1995). Informav6es detalhadas a respeito de 

instalavoes especificas podem ser encontradas no livro de CASTNER( 1990). A presenva 

de urn guia especializado ou treinado acrescenta maior seguranva it utilizaviio adequada dos 

equipamentos e nos procedimentos de primeiros socorros. 

As diretrizes gerais apresentadas para a regiao representam urn conjunto de instruy(}es que 

viabilizam, minimamente, o plano preliminar de gestao agroturistica. Preocupou - se em 

sugerir usos e evitar ou minimizar impactos resultantes dele. Por outro !ado, os resultados 

dos trabalhos 6. I e 6.2 levam it possibilidade de se definir urn outro conjunto de medidas 
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que tome as propriedades rurais mais atrativas ao agroturismo. Estas medidas , voltadas it 

conservayao ambiental e ao desenvolvimento sustentado do agroturismo, estao diretamente 

relacionadas its propriedades identificadas com categorias agroturisticas a serem 

potencializadas e cujo proprietitrio evidenciou interesse na implantavao da atividade. Sao, 

no entanto, medidas que podem ou nao ser aplicadas, dependendo dos interesses 

particulares dos empreendedores para suas propriedades. Por esta razao, foram 

denominadas como " altemativas de atravao ". Elas estao apresentadas nas tabelas 6.3 .8 e 

6.3.9, associadas its categorias agroturisticas e na forma de listagem escalar, de forma a 

indicarem a sequencia preferencial de altemativas e, assim, auxiliar o tomador de decisao. 

Tabela 6.3.8: Altemativas de atravao das categorias agroturisticas associadas a atividades 

agrosilvopastoris 

Categorias Alternativas de atl'afiio 

agroturisticas 

Entrctcnimcntos Identificar os animais de criayiio domt,~iica (ex: hoi, por(.,"O, cabra ) 

associados a pecuaria Coohecer a crialj'iio de aves domesticas (frango, peru, ganso. codoma) 

Couhecer a crialjiio de aves ex6t:icas (ex: pavao, galinhas aniis e gigantes, pombos) 

Conhccer pequenao; cria!fOes (ex: : escargot, codoma, minhocas) 

Estabelecer pniticas de man<tio animal (ex: ordenha, domas, tosquia) 

EstabeleC\...~ vivciros de piscicuhura, aquicultura, pesquciros 

Promover tides campeiras, tropcada guiadas pelos boiadeiros, enduro equestre 

Estimular a montaria, aluguel de baias, hipismo 

Conhecer a Lriasiio de abclha e o processamento do mel para consumo 

Estabeleet..'>f agro:indtlstria: produ9fto de derivados do leitc, ovos, doces, enchimentos 

Entretcnimentos Identificar hortaii<;as, frutifera'l, floriferas, ervas., plantas medicinais etc 

associados a agricuhura Estabelecer pclticas agricolas: preparar a terra, semear, regar, enxertar, entre outros 

Estabeleccr culturas ahemativas sob cobertura (plasticultura) : hidroponia, bonsai, agricuhura orginica. flores, 

shitaki 

Colher fmtas no pomar, hortah9<ls na horta, flores de corte no jar dim,. ervas medicinais. 

Aprender o processamento c annazenamento dos produtos (ex: farinha do milho ou mandioca) 

Estabelecer agroindUstria: doces, compotas, piio, extratos de principios de ervas medicinais 

Entretenimentos Visitar os reflorestamcntos 

associados a silvicultura Observar o reflorestamento atraves de torres 

Promover o canopy walk · andar sobre as ilrvores. por passagens suspensas 

Coletar sementes 

Plantar especies para a produSiJo de madeira 

Produzir mudas de plantas nativas 

Estabele-eer agroindtistria; reciclagem da celulose, produ<;ao de carvao vegetal 
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Tabela 6.3.9 Altemativas de atrac;ao das categorias agroturisticas complementares. 

Categorias Alternativas de atra~ao 

I agroturisticas 

Lazer, recrea~o eesporte Descansar na rede, a sombra de uma :irvores em ambiente natural 

Promovcr passeios tipicamente rurais: ponei, jegue, diarrete, caval gada, trator 

Contemplar da pais.'lgem em mirant....~ natura-is 

Desenvolver oficinas de arte, bibliotcca natural para 1eitura ao arline, desenho, pintura, cer.1mica, canto, fotografia, 

teatro, poesia, mllsica, coral, pipa 

Promover acampamentos diumos ou noturnos, piquenique 

Criar atividades recreativas: gincana, concursos de fotos, brincadeiras, etc 

Criar espa90 para divers&"S : parquinho, mini~golf 

Criar espa90 para divers&>s em recintos fe<.'hados : sala de jogos: ping~pong, pebolim 

Criar espa90 para atividades desportistas: quadra poliesportiva de v&lei, tfuis, basqucte, futebol, bocha, futehol 

Promover esportes de aventura : !vfonntain bike, cicloturismo, vOo-de-asa-delta 

Instalar equipamentos complementares : churrasqueira, Jareira ( fin .. '{llacc ), quiosques, piscina, sauna simples ou 

especiais (ex: esoterica), sala de TV I Video ! TV a cabo. saWJa esoterica 

Infra - estrutura Instalar equipamentos basicos: lixciras, sanitarios, bebedouros e bancos 

Garantir a disponibilidade de instala.yi)es b<isicas: agua, energia, higiene, :irea de descanso, estacionamento e 

alimenta<;ao 

hnplementar sistema de tratamento biol6gico de :iguas servidas :"Zona de Raizes" 

Disponibilizar edificayOes para alojamcnto: pousadas, chales, hotcis-fazenda 

Prescn91 de :igua Estimular recrea<;ao em lagos artificiais ou naturals : pesca, , piranguismo rcmo, windsurf, pedalinho 

Dar condiyOes ao banho em c6rregos, rios e cachoeiras 

Promover esporte- aventura com guias: rafting (passeio em balsa), bOias gigantes (''tanganyika tidal") 

Entrct:cnimentos Promover a educa~o ambiental fonnal: convcnyOes, cursos, e:spediyi)es ciartificas e estagios 

associados a cobertura Criar condi')X)es apropriadas ao passeio na mata 

vegetal Criar atividades de reconhccimento das esp6cies nativas e ex6ticas no Jardim botiinico local ou bosque cultivado 

Promover safaris fotogr:ificos 

Desenvolver atividades de observayao da flora e fanna nativa (habitat, "ninho" e refUgio ) 

Criar (.,'Ursos de pio, de sobrev'ivt?n(.,-ia em mata 

Criar cursos de sobrevivfucia em mata 

Criar condi;;Oes para o canopy walk- andar sobre as :irvores 

Promover o camping selvagem., com acompanhamento de guias ou escoteiros 

E._'<f.imular a forma.yao de Centro de interpreta<;ao da paisa gem, Hnma, flora, solo, ecossistema, goografia , fonnayOes 

geo16gicas, ct:c 

Circulayao intema Caminhar pelas grandes planta;;i)es e conhecer todo o ciclo de produy3.o 

Criar roteiros com trilhas que percorrem caminhos hist6ricos: Caminho de Sousas e Antiga Via FCrrea 

• Promover o "trekking" por trithas e picadas abertas em meio a diferentes tipos de matas, com rotas ecol6gicas por 

trilhas monitoradas ou autoguiadas: por rios, grutas, vales, morros, vegetayao, cacl10eiras, cav.:ntas e outros recantos 

naturais 

Estimular a caminhada, corrida, jogging 

Promover escalaminhadas : descida em paredOes com guias espccializados para 

procurar ervas, coletar sementes 

Promover senderismo : caminhadas em trilhas com algumas dificuldades 
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Continua9ao da tabela 6.3.9 

Categorias AJternativas de atra~;lio 

agroturisticas 

Recursos cultumis Formar rotas de reconhecimento do patrim6nio arquitet6nico ou popular : fuzendas centemirias que retratam a 

hist6ria rural local, piscina dos Deuses construfda pelos escravos (Fazenda Sao Pedro), as edificar;Oes de uso agricola 

de testemunho hist6rico: tulha, vila de colones, terreiro 

Formar rotas fotogni:ficas- paisagem, vida silvestre, h<lbitos e costumes 

Criar curso de flares naturals secas, ikebana, fitoterapia, florais, arranjos tlorais, extrato de ervas medicinals 

Criar espa~os para comercializar e valorizar o artesanato local : doces e bordados 

Promover festas tem<iticas de produto ou subproduto (leite e seus derivados) 

Promover a gastronomia tipica 

Criar rotas etilicas ~ adegas, viticultores, alambiques 

Promover rnanifestayOes f01cl6ricas: mUsica, dam;:as, festas, feiras 

Promover manifestay5es culturais: festas, lual, roda de viola, fogueira, contar "causos" e prosas 

Promover eventos religiosos, mfsticos ou esotericas ( Igrejas e capelas) 

Aproveitar os Centros de estudo ou pesquisa locais como o Observat6rio Municipal de Capric6rnio 

Promover visitas a museu, bibliotecas, casa da cultura 

Criar audit6rios, para espetaculos e concertos, teatro, cinemacoteca 

A vantagem destas altemativas, alem do seu valor atrativo, e a oportunidade de conhecer e 

vivenciar os habitos da vida no campo. No entanto, e importante ressaltar que, qualquer 

alternativa escolhida, o proprietario deve reconhecer todos os elementos depreciadores da 

paisagem e avaliar a sua interferencia no contexto geral. Recomenda - se, principalmente, 

observarem os aspectos conservacionistas, cuja abrangencia dos efeitos sao de dificil e 

onerosa recupera<;iio. 

Para as propriedades que possuem uma potencialidade agroturistica a ser realizada , e cujo 

propriehirio evidenciou interesse na implanta<;iio da atividade, foram definidos programas 

especificos a partir das altemativas de atra<;iio e diretrizes regionais. 

As listagens dos programas nao pretendem ser exaustivas, mas indicam urn conjunto 

minimo que viabilize o agroturismo. 

A sistematiza<;iio dos pariimetros de avalia<;iio das propriedades indica as medidas 

ac'~quadas em fun<;iio dos acertos e conflitos encontrados. As recomenda.yoes basearam - se 

no grau de aptidao e potencial de realiza<;iio das categorias agroturisticas, e as figuras 

mencionadas estao reunidas no anexo 6.3.1.. 



146 

Granja Belmonte 

Esta propriedade esta estruturada ao agroturismo (figuras 6.3.1 a 6.3.5) e ligada a eduea<;ao 

ambiental. As medidas estabelecidas para ela se apresentam na tabela 6.3.1 0. 

Tabela 6.3.10 : Prograrnas especificos para a Granja Belmonte 

Categorias Agroturisticas Programas Especificos 

Entretenimentos associados a agricultura Criar pequenos espayos de plantio para escolares e idosos (plantas 

medicinals) 

Entretenimentos associados a silvicultura Adequar o trayado dos carreadores (figura 6.3.6) e terrayos em 

curvas de nivel com bacias de captay8.o da ll.gua pluvial 

Entretenimentos associados a cobertura Dar orientayao ambiental informal com placas sinalizadoras. 

vegetal 

Presenya de agua Identificar e ex:terminar os focos de poluiyAo ou contaminay§.o das 

liguas. As nascentes, c6rregos e tanque (figura 6.37) devem manter 

suas margens vegetadas. 

Recursos culturais Explorar os recursos hist6ricos 

Jntrusilo Reformar e ajardinar a area de intrusao e/ou aproveitar 
"' 

benfeitorias para a agricultura( cultivo de shitaki) 

Circulayao intema Ade.quar as trilhas 

- -Nature.-a. M- melhona e 1- tmplementarao 

Prazo I- imediato 

Natureza Prazo 

I I 

M I 

M I 

M I 

M I 

I I 

M I 

Para esta propriedade deve se ressaltar a necessidade de se recuperarem as matas ciliares e 

identificarem e tratarem os focos de lan<;amentos de aguas servidas. Como medidas rnais 

urgentes destacam- se a qualidade da agua e a prote<;ao do solo contra a erosao. 

A1em dos atributos agroturisticos ja existentes nessa propriedade (trabalho 6.2, figuras 6.3.1 

a 6.3.5), existem varios recursos a serem aproveitados nesta propriedade. Esta granja resulta 

do parcelamento da centenaria Fazenda Paredao, onde existe ainda urna serie de edifica<;oes 

construidas por escravos, como a vila de colonos, que, se recuperada, pode vir a 

incrementar a hist6ria rural da propriedade. Devido a aptidao agricola (trabalho 6.2) e 

microclima predominante, determinado pela alta urnidade e baixa insola<;ao, pode ser 

aproveitada para a produ<;ao de shitaki. 

Em termos de circuito, as trilhas possuem urn born tra9ado ternatico, porem sao ingremes 

dernais, sem bacias de infiltra<;iio para conten<;ao da enxurrada das aguas pluviais. 0 

caminbo em curvas de nivel, com equipamentos de corda, area de descanso e agua ampliam 
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o publico potencial, por idade. Hi ainda, o "Caminho de Sousas" que e uma estrada de 

servidao para pedestre, ideal para caminhadas. 

0 proprietario mora na granja, determinando urn atendimento hospitaleiro. Alem do mais, 

nao pretende criar a possibilidade de alojamento, mantendo as atividades na modalidade de 

visitavao. 

Chacara das Flores 

Esta propriedade esta estruturada como uma vivenda de lazer, com uso de atributos 

agroturisticos. 0 dono pretende transforma-la num estabelecimento agroturistico com 

chales individuais para alojamento. As medidas para o uso adequado dos recursos 

agroturisticos estao apresentados na tabela 6.3 .11. 

Tabela 6.3 .11 : Programas especificos da Chacara das Flores 

Categorias Agroturisticas 

F..ntrctenimentos associados a agricultura 

Entn:tenimentos associados a silvicultura 

Entretenimentos associados a cobertura 

vegetal 

Presenya de Ugua 

Recursos culturais 

Infra - t-'Strutura 

Circula9iio Interna 

-Natureza : lvf- melhona e I- tmplementa9ao 

Prazo : I- imediato e CP - curto prazo 

Programas Especificos 

Criar pequenos espayos de cuhivos de ciclos curtos 

Criar urn bosque com essfucias nativas e de fun<;ao 

paisagistica 

Recupcrar a vegeta<;ao ciliar 

Irnplantar urn siSU-"'ltla de controle da qualidade da <igua 

Promover eventos rurnis. Promovcr cursos e atividades 

culturais ligada a tematica agricola 

Implantar sistema detratamento da igua 

Refazer as trilhas terrulticas e instalar equipamentos 

apropriados 

Natureza Prazo 

I CP 

I CP 

I CP 

M I 

M I 

M I 

Devido as pequenas proporc5es da propriedade, devem ocupar os pequenos espa9os com 

hortas, morangos, ervas ou flores de corte. De acordo com a avaliavao potencial da area, os 

canteiros devem ser formados numa porvao de terra hoje utilizada para pasto de cavalos 

(figura 6.3.8). No entanto, para que os cultivos tenham sucesso e necessario se observarem 

as caracteristicas de pouca disponibilidade de luz nesse local. 

Na propriedade existe urn trecho de campo antr6pico abandonado proximo ao curso d' agua, 

onde a insolavao e apropriada a cultivo de especies de ciclo curto, que, inclusive, poderia 

ser usado para canteiros suspensos com cobertura. 
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A cria9ao de cavalos e manejada adequadamente(figura 6.3.9), porem as instala9oes de 

cria9ao de aves domesticas precisam de reforma. Os cavalos garantem a cavalgada pelos 

pontos turisticos ligados a essa propriedade, como a Antiga Via Ferrea e Caminho de 

Sousas. 

Na por9ao mais ingreme dos campos antr6picos abandonados (figura 6.6.10) e adequado o 

cultivo de especies florestais, podendo ser destinado posteriormente a atividade de 

reconhecimento da flora e fauna. 

Em virtude da proximidade da area de lazer (figura 6.6.12) e qualidade duvidosa da agua, 

recomenda se, providenciar, com urgencia, a analise e/ou tratamento das aguas do Ribeirao 

das Cabras (figura 6.6.11), que passa pela propriedade. 

Atividades como festasjuninas e manifesta9oes religiosas (figura 6.3.13), com lual, roda de 

viola, contador de "causos" e eventos gastronomico a beira do fogao de lenha , podem ser 

incorporados ao calendario de tematica agricola .. 

As edifica9oes rusticas e aconchegantes (figura 6.6.14) reservam ainda os costumes antigos 

como o fogao de lenha (figura 6.6.15). Existe ainda uma area anexa com estacionamento e 

lavanderia (figura 6.6.16) adequados a futuras instala9oes de uma pousada. 

As novas categorias agroturisticas criarao outras possibilidades de tra9ado tematico das 

trillias, que devem seguir as recomenda9oes das diretrizes gerais. 

Fazenda Sao Luciano da Cida 

Esta propriedade possui baixa aptidao agroturistica, relacionada ao processo de degrada9ao 

dos recursos naturais. Conforme indicado na tabela 6.3.12, as melliorias e irnplementas;ao 

de novas categorias ficam postergadas quase sempre a medio prazo e muito voltadas a 
recuperas;ao ambiental. 
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Tabela 6.6.12: Programas especificos da Fazenda Sao Luciano da Cida 

Categorias Agroturisticas Programas espedficos Natureza Prazo 

Intrusao Eliminar os dliqueiros M :NIP 

Entretenimentos associados a cobertura Recuperar os solos em adiantado processo de degrada~o, e M MP 

vegetal a cobcrtura vegetal 

Presen~ de ilgua Recuperar os cursos d'<lgua, em adiantado processo de Recuperao;ao CP 

degraday3o. Os lcitos dos cOrregos, suas mar gens e ambiental 

nascentes tam bern devem ser rccuperadas. 

Entretenimentos associados a pe-euaria Recuperar dos pastos para arrendamento I LP 

Lazer, esporte e recreayio Implementar atividade de esporte aventura com os atributos M MP 

recuperados. 

Infra~estrutura de recep~o Implantar sistema de tratamento das :iguas servidas e I LP 

construir equipamentos de reccp~o 

Entretenimentos associados a agricultura Desenvolver a agricultura org;lnica ou hidrop6nica sobre I LP 

cobcrtura 

Circulayl'io Intema Tra9<ldo de urn (..'ircuito tencitico detrilhas M MP 

Recursos culturais eventos rorais M MP 

Entretenimentos associados a silvicultura Fonnar bosques com essfucias florestais nativas I MP 

-Natureza. Af- melhorw e I- tmplementa()ao 

Prazo : CP- curta prazo, MP - mi!dio prazo e LP- longo prazo 

A intrusao foi considerada a categoria de maior relevancia a viabilizayao do agroturismo. 0 

chiqueiro (figura 6.3.17), alem de prejudicar a beleza da paisagem, polui o corrego e 

degrada o solo, apresentando se como e1emento restritivo a (mica atividade 

agrosilvopastoril existente, sem a qual a propriedade pode ser considerada inapta ao 

agroturismo. 

A retirada ou adequayao do manejo dos meeiros possibilita a recuperayao da produtividade 

da terra e dos pastos degradados (figura 6.3 .18), ou apropria a implementayao de 

agricultura organica e bosques de essencias florestais. 

Uma vez tomadas as providencias de recuperayao das areas degradadas, e viavel 

reaproveitar os pastos, implantar urn pomar ou uma estufa de agricultura altemativa e urn 

bosque de essencias florestais. Para otimizar o uso da terra e recomendavel refazer o 

trayado das trilhas. 

0 grande espar;o de pastagens ou gramados pode servir a eventos culturais ou ao 

estabelecimento de urn mercado dos produtos naturais. 

Volta - se a enfatizar que nenhuma altemativa se estabelecera eficientemente se, a pnon, 

nao se adotarem medidas energicas de recuperar;ao ambiental. 
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Sitio Sao Joaquim 

Esta e uma propriedade de media a alta aptidao ao agroturismo, que necessita alguns 

insumos para o desenvolvimento da atividade, conforme a tabela 6.3.13. 

Tabela 6.3 .13 : Programas especificos para o Sitio Sao Joaquim 

Categorias Agroturistkas 

Entretenimentos associados a agricultura 

Entretenimentos associados a silvicuhnra 

Presenyt de agua 

Lazer. recrea93o e esporte 

Recursos cuhnrais 

Circulay3o Intema 

-j_\atureza: M- melhona e I- tmplementaqao 

Prazo : CP - curta prazo e MP - mf:dio prazo 

Programas Especificos 

I'onnar urn pomar 

Formar urn bosque com essfucias nativas ou 

eucaliptos 

Repovoar as represas para pesca 

Criar miradouro 

Desenvolver oficinas e bibtiotecas naturais 

Adequar as trilhas tem;iticas e instalar 

equipamentos apropriados 

Natureza Prazo 

I MP 

I MP 

M CP 

I MP 

I MP 

M CP 

A sugestao do pomar se justifica pela pequena area disponivel e pela longa distancia da 

infra - estrutura. A colheita dos frutos no pe e uma possibilidade agradavel a qualquer 

agroturista. 

A especie adequada para a forma<;ao de urn bosque depende do tipo de atividade que se 

pretende desenvolver associado a ela, como uma oficina de arte ou uma biblioteca natural 

de identifica<;ao e uso de material coletado na natureza. 

As represas sao os elementos centralizadores das atividades desta propriedade. Em tomo 

delas ja existe urn tra<;ado de caminhos, alem de sua proximidade a infra-estrutura. 0 

repovoamento toma viavel a implanta<;ao imediata de urn pesqueiro, desde que se sigam as 

recomenda<;oes da SECRET ARIA DE PLANEJAMENTO ... (1996). 

0 tra<;ado das trilhas deve seguir as recomenda<;oes apresentadas pelas diretrizes gerais e 

especificas. 

Fazend£I Sertiio 

Nesta propriedade nao houve interesse do proprietario em desenvolver o agroturismo, 

apesar de possuir o mais alto potencial agroturistico (trabalho 6.2). Desta forma, ela nao 

sera discutida. Porem, e importante reafirmar que esta fazenda possui toda a diversidade de 

categorias agroturisticas realizadas. 
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Sitio 3 Pinheiros 

0 proprietario pretende transformar esta propriedade em urn recreio, para colonia de ferias, 

excursoes escolares, grupos familiares ou leiloes e eventos agropecmirios, tendo iniciado a 

construc;iio de edificac;oes para os entretenimentos associados a cachoeira e aos rodeios. 

Alguns dos atributos existentes estiio na figuras 6.3.19 a 6.3.31. Sao caracteristicas de 

imediato uso como atividade agroturistica ou complementares a essa atividade. As 

recomendac;oes para a implementac;ao de urn empreendimento agroturistico estao 

relacionadas na tabela 6.3.14. 

Tabela 6.3.14: Programas especificos do Sitio 3 Pinheiros 

Categorias .Agroturistkas Programas especificos 

Entretenimentos assodados a agr:icultura Revegclar as areas de uso agricola inadequado 

Entrcl.enimentos associados a silvicultura Fonnar urn viveiro de nrudas 

Entrctenimentos associados a cobertura Revegetar em torno das nascente e nas encostas para 

vegetal proteyao do solo. Manter as areas alagadas, colocar 

placas educativas etrcinar guias 

Presens;a de iigua Repovoar a represa com especies da ictiofauna 

regional. A vegetayao em torno das represas (figura 

6.3.26). c6rregos, ribeirao, nascentes e cachoeiras 

devem ser adensadas com ess&tcias nativas. 

Infra - estrutura de rectyc;iio Tratamento das :iguas residuais e do lixo orginico 

Jntmsao Fechar a vala de lixo e revegctar a nascente 

Circula')'3o intema }.1elltorar as trilhas 

-Natureza. M- melhona e 1- 1mplementayao 

Prazo : I- imediato 

Natureza Prazo 

M I 

I I 

M I 

M I 

M I 

M I 

M I 

Existe area potencial a implantac;ao de especies permanente como coqueiros e frutiferas, 

(figura 6. 3. 19), que exigem menor intensidade de revolvimento do solo. Porem, esta ja e 

uma atividade existente e dinamica( figuras 6.3.20 e 6.3.21), apesar do cultivo de milho 

para rac;ao em area impr6pria. 

A potencialidade a pecuaria esta desenvolvida na criac;ao de touros e arena para os rodeios 

(figura 6.3.22), cavalos e criac;oes domesticas (figura 6.3.23). 

0 adensamento das matas em solos com declives acentuados e as margens dos cursos 

d"agua (figura 6.3.24), alem da manutenc;ao da vegetac;ao de solos alagados (figura 6.3.25), 

sao medidas conservacionistas que contribuem para o embelezamento da paisagem. 
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Entre os programas de urgencia, destaca - se a recupera9ao da area ocupada por lixo, que 

diminui 0 valor cenico-ambiental da paisagem. 

Sitio Maredu 

A condi9ao atual deste sitio nao garante atratividade suficiente para a implementayao do 

agroturismo. No entanto, algumas orientayoes foram elaboradas (tabela 6.3.15}, alertando

se para a necessidade de grandes investimentos em curto e medio prazo. 

Tabela 6.3.15: Programas especificos do Sitio Maredu 

Categorias Agroturi~ticas 

F..ntretenimentos associados a agricultura 

Entrrtenimentos associados • cobertura 

vegetal 

Presen~ de 3gua 

Lazer, recrea.;ao e esporte 

Recursos culturais 

Circula~o Intema . -.Natnreza . Af- melhona e I~ tmplementm;ao 

Prazo: CP- curto prazo e MP- medio prazo 

Programas Especificos 

Executar as pnlticas meainicas de protes:3o do solo 

Instalar equipamentos adequados de entrctenimento e 

protes-ao dos recursos naturals 

Criar uma piscina com <igua natural 

h:lstalar equipamentos de lazer e esporte 

Desenvolver oficinas de arte e bJbliotecas para leitura ao 

ar livre 

Criartrilhas te.maticas 

Natureza Prazo 

M CP 

M CP 

I MP 

I MP 

I l\1P 

I MP 

Apesar do potencial parcialmente realizado, essa propriedade esta situada num Iugar com 

uma paisagem privilegiada. 0 posicionamento da infra - estrutura de recepyao, no alto de 

uma colina, assemelha - se a urn miradouro. 0 bosque de eucalipto eo elemento de ligayao 

entre as categorias relacionadas it cobertura vegetal, silvicultura, esporte e cultura. A 

possibilidade de cavalgar nesta paisagem exige trilhas largas, em nivel e contomadas por 

cordoes vegetados, para controlar a erosao laminar. 

6.3.6. CONCLUSOES: 

0 conjunto de medidas apresentadas toma clara a grande diversidade de op9oes e limites ao 

agroturismo, alem da necessidade de orientayao tecnica para o planejamento das 

propriedades. Os proprietarios percebem essa aptidao agroturistica da regiao pelo conjunto 

de caracteristicas do meio fisico, mas realizam este empreendimento de maneira 
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improvisada, sem a devida consciencia dos cuidados conservacionistas e das condi9oes 

necessarias ao desenvolvimento do agroturismo. Dai, a importiincia dessas medidas 

especificas a regiiio e as propriedades, de acordo com as condi9oes ambientais, uso atual da 

terra e sua situa91io potencial. 

Este trabalho enfatiza que qualquer decisao a ser tomada para desenvolvimento do 

agroturismo deve atender a tres premissas basicas : manutenyiio das atividades 

agrossilvopastoris, cria91io de "impedimentos" ao turismo de massa e a conserva91io 

ambiental. Na existencia das condi9oes gerais estabelecidas, devem se concentraresfor'(os 

na diversifica91io das categorias agroturisticas. As altemativas propostas de aproveitamento 

recreativo dos recursos agroturisticos apresentam- se eficientes para amp liar a tipologia do 

publico alvo e, conseqiientemente, a sustentabilidade agricola e turistica de cada 

propriedade. 

A figura 6.3.32 relaciona o conjunto de diretrizes, recomenda9oes e programas, de forma a 

estabelecer a sequencia de a9oes gerenciais consideradas essenciais por este trabalho. Este 

fluxograrna pode ser entendido como o " Plano Preliminar de Gestiio ao Agroturismo" da 

Zona Turistica da Area de Proteyiio Ambiental de Sousas e Joaquim Egidio. Cabe agora, 

aprirnorar e legitimar este Plano junto aos atores sociais envolvidos, direta ou 

indiretamente, com esta atividade e regiiio, preferenciahnente organizados em conselhos, 

associa9oes, ONGs e garantam pelo menos a forma91io de urn Nucleo de monitoramento 

dos recursos agroturisticos. 
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ANEXO 6.3.1 : FIGURAS 

Granja Belmonte 

Figura 6.3.1 : Pecuaria- "Passeio na fazenda" Figura 6.3.2: Salao de festa e video 

Figura 6.3.3 : Salao de recep9ao e refeit6rio Figura 6.3.4 Restaurante 

Figura 6.3.6: Carreadores 

Figura 6.3. 7 : Tanque 
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Cha.cara das Flores 

Figura 6.3.8 :Area apta a agricultura Figura 6.3.9: Baias de cavalos 

Figura 6.3.10: Campos antr6picos abandonados Figura 6.3.11 : Ribeirao das Cabras 

Figura 6.3 .12 : Area de lazer Figura 6.3.13 : Capela 

Figura 6.3.14: Casa sede Figura 6.3.16: Area de servis:o 

Figura 6.3.15: Fogao de lenha centemirio 



Fazenda Sao Luciano da Cida 

Figura 6.3 .17 : Intrusao Figura 6.3.18: Pasto degradado 

Sitio 3 Pinheiros 

Figura 6.3 .19 : Area apta a agricultura Figura 6.3.20: Benfeitorias agricolas 

Figura 6.3.21 :Horta domestica 

Figura 6.3.23 : Cria<;oes domesticas 

Figura 6.3.22: Arena 

Figura 6.3.24: Area de mata, 

nascentes e declives 
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Figura 6.3.25 : "Solos alagados- Wetlands" 

Figura: 6.3.27 : Quadra poliesportiva 

Figura 6.3.29: Piscina 

Figura 6.3.26: Represa 

Figura 6.3.28 : Campo de futebol 

Figura 6.3.30 : Caminhos de 

circula<;ao interna 

Figura 6.3.31 : Casa sede 
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6.4 AVALIA<;:AO DOS IMPACTOS 

6.4.1. RESUMO: No fmal de urn processo de planejamento ambiental apresentam - se 

medidas com o intuito de nortear os tomadores de decisao. No entanto, toda proposta 

interfere direta ou indiretamente no meio, sendo importante reavaliar os irnpactos 

ambientais potenciais originados por elas. Desta forma, este trabalho propoe - se a 

identificar e avaliar os irnpactos ambientais provocados pelas alternativas de atras;ao a 

atividade do agroturismo propostas no trabalho 6.3, de maneira a estabelecer medidas de 

precaus;ao a serem tomadas pelos proprietarios. Na avalias;ao utilizada foram tornados tres 

aspectos basicos ao desenvolvimento do agroturismo: manutens;ao das atividades 

agrosilvopastoris, conservas;ao ambiental e contens;ao do "turismo de massa". A partir desse 

prop6sito, elaborou - se urna listagem e uma rede de interas;ao, para identificas;ao da 

sequencia de irnpactos provocados pelas atividades agroturisticas. Assim, ordenaram - se as 

informas;oes de causa e efeito sobre os recursos afetados, que possibilitaram a elaboras;ao 

das medidas mitigadoras, corretivas e preventivas. A erosao e os problemas relacionados 

aos aqiiiferos apresentaram - se como os irnpactos provaveis mais comuns as atividades 

agroturisticas, e a educas;ao ambiental mostrou - se como o principal elemento de 

mitiga9ao. 

Palavras - chave: agroturismo e impacto ambiental 

6.4.2. ABSTRACT: The environmental impacts of an agrotourism enterprise are different 

from these caused by other economical activity, because it one affects the natural resources 

and the comunity. Thus, it is very important to assess the impacts related to the agrotourism 

activities. 

This paper relates the procedures and is aimed at elaborating mitigatory measures for the 

environmental degradation effects induced by the alternatives shown on paper 6.3. The 

methodology approached two basic agroturism sustainable development: Environmental 

preservation and "mass tourism"restraint. It was elaborated a net of interaction to identify a 

sequence of impact, caused by agroturism activities. These preventive and corrective set of 

measures plus the main directions elaborated on paper 6.3 are the Agroturism Management 

Planning explained on this phD. thesis. 
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Key - words: agrotourism, environmental impacts 

6.4.3. INTRODU<;AO 

Em planejamentos regionais e comum a indica<;ao de conjunto de alternativas que visam a 

urn desenvolvimento ambiental adequado. Porem, e necessaria lembrar que as proprias 

medidas indicadas significam a<;oes que podem desencadear impactos, mesmo que sejam 

a<;oes ligadas a atividades brandas, como o ecoturismo (RUSCHMANN, 1994; COX, 1994; 

QUEIROZ, 1997). Como sugerido por SINGER (1998), nao se deve ter uma atitude 

passiva diante das propostas, mas, sim, admitir - se urn planejamento que considere a 

minimiza<;ao dos impactos ambientais desde a sua origem. Sao impactos "nao 

pretendidos", que podem conduzir a efeitos secundarios e conseqiil~ncias adversas ao 

proprio homem. De acordo com o EMPRESA ... (1994), deveria existir uma legisla<;ao 

propria de regulamenta<;ao do processo de avalia9ao de impactos ambientais e o 

monitoramento, complementado por instrumentos de planejamento ambiental. 

0 agroturismo 6 uma proposta nova de desenvolvimento rural, muito ligado ao ecoturismo, 

que necessita de planejamento ambiental, e que se implanta em uma regiao mediante uma 

grande quantidade de atividades, direta ou indiretamente relacionadas as atividades 

agrosilvopastoris. Urn exemplo disto sao os trabalhos 6.1, 6.2 e 6.3, que apresentam uma 

serie de propostas que levam a mudan9as no uso da terra e deteriora9ao da paisagem, 

provocadas pelo aumento do fluxo e a9ao de pessoas, que podem ser minimizadas por 

a9oes preventivas. Porem, nao basta identificar os provaveis impactos. E necessaria estuda 

- los de forma integrada, encadeada e ponderada, necessitando, para isso, tecnicas de 

avalia9ao que respondem as expectativas de resultados (JUCKEM, 1993; TOMMASI, 

1993). Assim, este trabalho objetiva levantar e avaliar os impactos potenciais causados 

pelas alternativas propostas no estudo 6.3, por meio de metodos que permitam indicar as 

precau9oes a serem tomadas pelos proprietarios, necessarias para prevenir os provaveis 

efeitos negativos. 

6.4.4.MATERIAL E METODOS 

Os principais provaveis impactos ambientais, por ocasiao da implanta9ao das alternativas 

propostas no trabalho 6.3, estao apresentadas com base no metodo de rede de Sorensen ( c£ 
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JUCHEM, 1993), conforme o esquema apresentado no quadro 6A.l. Os impactos, diretos 

e indiretos foram encadeados pela tecnica de rede de intera.yao (TOMMASI, 1994). 

Tabela 6A.l : Esquema de aplica<;ao da rede de Sorensen 

Propostas de alternativas de Parimetros ambientais Propriedades 

atra~;iio 

Categoria agroturistica Conjunto de efeitos negativos 

sucessivos 

Alt1 I Alh Ef, EfJ Efs Prop I Pro:PJ; 

I X X X 

X X X X 

-Sendo Aft,, urn grupo de alternatlvas de atrar;ao, que provoque a mesma sequencia de tmpactos ambtentms, 

Ej;, i a sequencia de impactos relacionada ao(s) pardmetro(s) ambiental(is) envolvido(s); e 

Propostas de mitiga~ao 

Proposta J 

Proposta 2 

Proposta 3 

Propn siio as propriedades rurais que podem implementar as atividades e correm o risco de sofrer seus impactos 

Proposta,. sao as propostas de minimi::ar;iio de impacto ocasionado pela alternativa de atrar;Qo em questiio. Estfio grifadas em vermelho 

as propostas que ndo foram previstas na ocasifio da elaborariio do trabalho 6.3. 

As avalia.yoes foram realizadas por categorias agroturisticas e estao apresentadas nesta rede, 

que se destina a cruzar, de forma didatica, os parfunetros ambientais do meio natural e 

antr6pico com as propostas alternativas, de forma a identificar provaveis irnpactos em serie 

a serem gerados com a irnplanta9ao da atividade. 

A integra<;ao dos dados obtidos entre os dois rnetodos permite interpretar a evoluyao e 

complexidade dos efeitos encadeados. 

Como resultado, apresenta - se urn conjunto de medidas mitigadoras que devem ser 

consideradas junto as alternativas a serem irnplementadas. 

6.4.5. RESULT ADOS E DISCUSSOES: 

A avalia<;ao dos irnpactos resultantes da intera9ao entre os agroturistas, a comunidade e o 

meio receptor, pretende adequar as diretrizes e alternativas de atra<;ao ao contexto 

ambiental sob o uso agroturistico. Sob essa perspectiva, foram avaliadas as medidas e 

alternativas de atra<;ao propostas no traballio 6.3 (tabelas 6.3.8 e 6.3.9). Nas tabelas 6.4.2. e 

6.4.3, encontram - se as rela.yoes de alternativas por categoria agroturistica com a 

numera.yao do grupo de alternativas causadoras de uma mesma sequencia de irnpactos . A 

partir da sucessao de efeitos negativos de cada grupo de alternativas foi possivel estabelecer 
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o pariimetro ambiental indicador do processo de degrada9ao ambiental (tabela 6.4.4) e os 

impactos potenciais das sete propriedades rurais estudadas nos trabalhos 6.2 e 6.3. 

Tabela 6.4.2 : Grupos de altemativas de atra91io das categorias agroturisticas associadas a 

atividades agrosilvopastoris (Alterayao da tabela 6.3.8) 

Categorias Alternativas de atra~io 

agroturisticas 

Entretenimentos * 1. Identificar os animais de cria~o domCstica: boi, parco, cabra, etc 

associados a pecwiria I. Conhecer a cria9iio de aves domesticas: frango, peru, ganso, codorna,etc 

I. Conhecer a criayii.o de aves ex6ticas: paviio, galinhas aniis e gigantes, pombos 

I. Conhecer pequenas criaJYOes: escargot, codorna, minhocas etc 

I. Estabelecer pniticas de manejo animal: ordenha, domas, tosquia 

2. Estabelecer viveiros de piscicultura, aquicultura, pesqueiros 

3. Promover lides campeiras, tropeada guiadas pelos boiadeiros, enduro equestre 

3. Estimular a montaria, aluguel de baias, hipismo 

4. Conhecer a criar;iio de abelha eo processamento do mel para consumo 

5. Estabelecer agroindUstria: produyao de derivados do leite, ovos, doces, enchimentos 

Entretenimentos I. Identificar hortaliJYa.s, frutiferas, flor!feras, ervas, plantas medicinals etc 

associados a agricultura I. Estabelecer pniticas agricolas: preparar a terra, semear, regar, enxertar, etc 

I. Estabelecer culturas alternativas sob cobertura (plasticultura): hidroponia, bonsai, agricultura orgftni 

shitaki, etc 

I. Colher frutas no pomar, hortaliyas na horta, flares de corte no jardim, ervas medicinals. 

I. Aprender o processamento e armazenamento dos produtos 

2. Estabelecer agroindUstria: doces, compotas, pao, extratos de princlpios de ervas medicinals etc 

Entretenimentos I. V isitar os reflorestamentos 

associados a silvicultura I. Observar o reflorestamento sabre torres 

I. Promover o canopy walk - andar sabre as <irvores, por passagens suspensas 

2. Coletar sementes 

2. Plantar especies para a produyilo de madeira 

2. Produzir de mudas de plantas nativas 

3. Estabelecer agroindUstria: reciclagem da celulose, produyao de carvao vegetal 

* A numerar;ao indica um grupo de alternativas, que ocasiona a mesma seqUencia de impactos diretos ou indiretos. 
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Tabela 6.4.3: Grupo de alternativas de atras;ao das categorias agroturisticas 

complementares (Alteras;ao da Tabela 6.3.9) 

Categorias Alternativas de atral,'iio 

agroturisticas 

Lazer, recreay&o e esporte *1. Descansar na rede, a sombra de uma arvores em ambiente natural 

4. Promover passeios tipicamente rumis: ponei, jegue, charrete, cavalgada, trator 

2. Contemplar da paisagem em mirantes naturais 

l. Desenvolver oficinas de arte, bib!ioteca natural para leitura ao ar livre, desenho, pintura, cenimica, canto, 

fotografia, teatro, poesia, mUsica, coral, pipa 

3. Promover acampamentos diurnos ou notumos, piquenique 

3. Criar atividades recreativas : gincana, concursos de fotos, brincadeiras, etc 

2. Criar espayo para diversOes : parquinho, mini~golf 

5. Criar espayo para diversOes em recintos fechados : sala de jogos: ping-pong. pebolim 

2. Estimular atividades desportistas: quadra poliesportiva de vOlei, tt~nis, basquete, futebol, bocha, campo de futebol 

3. Estimular esportes de aventura : Mountain bike, cicloturismo, vOo·de·asa-delta 

I. Instalar equipamentos complementares : churrasqueira, lareira ( fireplace ), quiosques, piscina, sauna simples ou 

especiais (ex: esoterica), sala de TV I Video I TVa cabo, sauna esoterica 

Infra · estrutura l. !nstalar equipamentos basicos: lixeiras, sanitarios, bebedouros e bancos 

2. Garantir a disponibilidade de instalay5es basicas: igua, energia, higiene, descanso, estacionamento e alimentayiio 

3. Implementar sistema de tratamento biol6gico de ilguas servidas : "Zona de Raizes" 

4. Disponibilizar edificay5es para alojamento : pousadas, chates, hoteis·fazenda 

Presew;a de ligua I. Estimular recreayfto em lagos artificiais ou naturals : pesca, , piranguismo remo, windsurf; pedalinho 

l. Dar condi90es ao banho em c6rregos, rios e cachoeiras 

2. Estimular esporte ·aventura com guias: rafting (passeio em balsa), b6ias gigantes ("tanganyika tidal") 

Entretenimentos *I. Promover a educay.llo ambiental fonnal: conven96es, cursos, expediy5es cientificas e estagios 

associados a cobertura 2. Criar condiy5es apropriadas ao passeio na mata 

vegetal 3. Criar atividades de reconhecimento das esp&:ies nativas e ex6ticas no Jardim botanico local ou bosque cu 

2. Promover safuris fotognificos 

2. Desenvolver atividades de observayfto da flora e fuuna nativa (habitat, "ninho" e refUgio) 

2. Criar cursos de pio, de sobrevivCncia em mata 

2. Criar cursos de sobrevivencia em mata 

2. Criar condiy5es para o canopy walk- andar sobre as ii.rvores 

2. Promover o camping selvagem, com acompanhamento de guias ou escoteiros 

l. Estimular a formayfto de Centro de interpreta9il0 da paisagem, fauna, flora, solo, ecossistema, geografia, 

formay5es geol6gicas, etc 

Circula9ilo intema l. Caminhar pelas grandes plantay5es e conhecer todo o ciclo de produyfto 

2. Criar roteiros com trilhas que percorrem caminhos hist6ricos: Caminho de Sousas e Antiga Via Ferrea 

3. Promover o "trekking" por trilhas e picadas abertas em meio a diferentes tipos de matas, com rotas ecol6gicas por 

trilhas monitoradas ou autoguiadas: por rios, grutas, vales, morros, vegetayfto, cavernas e outros recantos naturais 

4. Estimular a caminhada, corrida, jogging 

3. Promover escalaminhadas ; descida em pared5es com guias especializados para 

procurar ervas, coletar sementes 

3, Promover senderismo: caminhadas em trilhas com algumas dificuldades 

Contmuacao 
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c 6 3 ontinua9fio da tabela .4. 

Recursos culturais 'I. Formar rotas de reconhecimento do patrimOnio arquitetOnico ou popular : fuzendas centemirias que retratam a 

hist6ria rural local, a piscina dos Deuses construlda pelos escravos, as edifica¥0eS de usa agricola de testemunho 

hist6rico: tulha, vila de colonos, terreiro 

!. Formar rotas fotognHicas- paisagem, vida silvestre, habitos e costumes 

2. Criar curso de flares naturals secas, ikebana, fitoterapia, florais, arranjos florais, extrato de ervas medicinals 

3. Criar espa~os para comercializar e valorizar o artesanato local : doces e bordados 

4. Promover festas terruiticas de produto ou subproduto (Ieite e seus derivados) 

4. Promover a gastronomia tipica 

4. Criar rotas etilicas adegas, viticultores, alambiques 

5. Promover manifesta~Oes folcl6ricas: mUsica, dam;:as, festas, feiras 

5. Promover manifesta~;Oes culturais: festas, lual, roda de viola, fogueira, contar "causos" e prosas 

5. Promover eventos religiosos, misticos ou esotericas ( lgrejas e capelas) 

6.Aproveitar os Centros de estudo ou pesquisa locais como o Observat6rio Municipal de Capric6rnio 

6. Promover visitas a museu, bibliotecas, casa da cultura 

6. Criar audit6rios, para espeticulos e concertos, teatro, cinemacoteca 

* A numerar;iio indica um grupo de a/ternativas, que ocasiona a mesma sequencia de impactos diretos ou indiretos. 
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Tabela 6.4.4 : Impactos ambientais 

Pariimetro Principais proviiveis impactos ambientais Simbolo atribuido a 

Ambieotal sequencia de 

impactos 

igua Efluentes, dejetos ou adubo e perda de solo----? eutrofica~ao do solo e erosao--+ contamina<;ao das liguas 

superficiais e assoreamento --+ deteriorayilo da qualidade da igua --+ morte ou altera.;ao da biota aquatica 

Repovoamento--+ eutroficayilo das iguas--+ altera~o da biota aqmitica 

solo Pisoteio --+ compactayilo do solo ---? perda de solo--+ aumento da sensibilidade a erosao 

cobertura Destruiyilo de plantas---+ remoyao de cobertura vegetal---? interrupyilo dos processos naturais--+ deteriorayao 

vegetal do solo, da igua e da paisagem natural 

Remo¢o de vegetayao ciliar ---+ assoreamento---+ morte ou alterayiio da biota aquitica 

Incendio ---+ destruiyao de fuuna e flora---+ alterayao da qualidade estetica da paisagem 

paisagem Lixo ~ contamina.;ao do solo e deteriora9fto da paisagem natural 

Vandalismo ~ remoyao de atrativos naturals~ redlllyilo da qualidade do ar, agua, solo e estetica da paisagem 

Vandalismo e/ou grafitismo ~ deteriora9ii0 da paisagem e dos equipamentos 

Rem09iio da cobertura vegetal ~ alterayiio da estetica da paisagem ~ ruido -..;. eliminayao de habitat -..;. 

aumento de efluentes -..;. contamina9fto das <iguas-..;. eutrofica<;ii.o das ftguas -..;. deteriora9iio da qualidade da 

ftgua -..;. morte ou alteraryiio da biota aqufttica 

Incendio-..;. destruiyfto de faunae flora -7 alterayiio da qualidade do ar, ligua, solo e estetica da paisagem 

Superpovoamento-..;. ultrapassa o limite de carga ambiental _..,. contaminayfto das liguas e destrui9fto de 

especies vegetais -..;. eutroficayiio das liguas e altera9ao da cobertura vegetal-..;. perda de solo e deterioraryiio 

da qualidade da ligna-..;. morte ou alterayiio da biota aqulitica~deteriorayiio da paisagem 

fauna Ruido _..,. perturba9fto da fauna -..;."Stress" e!ou fuga da fauna -7 desequilibrio ecol6gico -7 deteriorayao da 

paisagem natural 

Caya ~ Reduyiio do nUmero de individuos 

lncendio-..;. destruiyiio de fauna -..;. alterayiio da qualidade estetica da paisagem 

Remoyiio da cobertura vegetal -..;. elimina9fto de habitat 

risco humano Risco de acidentes -..;. danos fisicos _..,. risco de vida 

Risco a saUde -..;. doenya -)' risco de vida 

A rede de Sorensen foi elaborada por categoria agroturistica, confonne as tabelas 6.4.5 a 

6.4.13, para mostrar os impactos potenciais causados pelo grupo de altemativas nas 

propriedades estudadas, os parfunetros ambientais e as precau9oes necessarias para prevenir 

os provaveis efeitos negativos. 

Os dois maiores riscos ambientais ocasionados pelas atividades agroturisticas sao a 

depreciayaO dos aspectos de qualidade das aguas e a erosaO da terra. 

a, 

a, 

s, 

c, 
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C; 

p, 

p, 
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Tabela 6. 4.5 : Avalia9ao dos impactos ambientais da categoria de entretenimento associado a pecmiria 

Propostas de alternativas de atra~iio Parilmetros ambientais Propriedades Proposta de mitiga~;io 

Entretenimento associado a peculiria Agua Solo Risco 

humano 

I 

I 

2 

I 

3 

I 

4 

I 

5 •• a, s, r, GB CF FC SJ FS SP SM 

X X X X X X X X Coleta e tratamento de dejetos, e tratamento e coletores das Rguas 

residuais 

Controle da erosilo, atraves de pn'iticas vegetativas e/ou mecinicas 

Criar barreiras vegetais e ce,'l.·cas, que impeyam a aproximayiio dos 

animais as Aguas corrootes ou represas, dctcndo ~ os t-'llllocais de 

adequados 

X X X X Utilizar cspCcies nativas para o repovoamento dos lagos c reprcsas 

X X X X X X X X Desviar os circuitos tetruiticos da travessia das aguas correntes 

Trilhas largas e em nivel minimizam o processo erosivo provocado 

pela compacta¥l!o 

Outras pnlticas vegetativas e/ou meci.nicas de controle da erosilo 

Fraldas eqiiinas nos auimais de montaria 

X X ()rienlayUo ao agroturista sabre os perigos a saUde anterior as 

atividades 

X X X Tratamento das aguas residuals 

-~ 

Grupo de alternativas: 1~ envolve todo o processo de <.,'Tia~ilo de animals; 2M alternativa relacionada a criayUo em reservat6rios de especies aquftticas; 3~ grupo de a!ternativas relacionadas a 

movimenta(filo de animals de montaria; 4M apicultura; e 5M agroindtlstria. Sequincia de impactos a1 .lanyamento de efluentes e perda de solo provocando morte ou altera!filo da biota aqulitica; a2 M 

repovoamento provocando altera!filo da biota aqmltica; s1 M pisoteio culminando no aumcnto da sensibilidade a erosao; e r2 M risco a salide -t doenya 4 risco de vida, Propried.ades: GB M Granja 

Belmonte; CF "Chlicara das Flores; FC MFazenda sao Luciano da Cida; SJ "Sitio Silo Joaquim; FS- Fazenda Seltilo; SP ~ Sitio 3 Pinheiros ;e SM- Sitio Maredu 
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Tabela 6. 4.6 : Avaliayao dos principais impactos ambientais potenciais da categoria de entretenimento associado a agricultnra 

Propostas de alternativas de atra~iio Parilmetros ambientais Propriedades Proposta de mitiga~iio 

Entretenimento associado a agricultura Agua Solo 

I •• ,, GB CJi' ~'C SJ FS SP SM 

X X X X X X X X X Tratamento das ilguas residuals 

Trilhas em nivel para controle da erosiio 

Outras pniticas vegetativas e/ou medinicas de controle da erosfto 

Grupo de altemativas: I- envolve todo o proccsso de prodw;iio agricola. Sequencia de impactos a1 .lan9amento de adubo e perda de solo culminando por matar ou alterar a biota aquittica; e s1 -

pisoteio e perda de solo culminando por acelerar o processo erosivo. Propriedades: GB- Granja Belmonte; CF - Ch:icara das Flores; FC -Fazenda Sao Luciano da Cida; SJ- Sitio Sao Joaquim ; FS

Fazenda Sertiio; SP ~ Sitio 3 Pinheiros; e SM~ Sitio Maredu 

Tabela 6. 4.7: Avalia<;i'io dos principais impactos ambientais potenciais da categoria de entretenimento associado a silvicultnra 

Propostas de alternativas de atra~tiio Parilmetros ambientais Propriedades Proposta de mitiga~tiio 

Entretenimento associado 8: Agua Solo Cobertura 

silvicultura vegetal 

I I 2 I 3 a, s, c, GB CF FC SJ FS SP SM 

X X X X X X X Trilhas largas, em nivel, para contenyfio da erosao 

Outras pniticas vegetativas e/ou meciinicas de controle da 

erosiio 

X X X X X X X X X Controle do matt.,'rial ~~oletado 

Phmtio de mudas de esp&cies nativas 

Controle da erosilo, atraves de pniticas vegetativas e/ou 

mecinicas 

X X X X X X Tratamento das ilguas residuals 

Grupo de alternativtiS: l ~ grupo de alternativas de passeio em areas reflorestadas; 2 ~ grupo de alternativas que envolve a participayi'io do agroturista no processo de produyiio; 3~ agroindllstria. 

Sequencia de impados a 1• perda de solo provocando a morte ou alterayao da biota aqulitica; s1 - pisoteio e perda de solo culminando por acelerar o processo erosivo; c c1 - destruiyiio de plantas, podendo 

culminar com a deteriorayi'io do solo, da itgua e da paisa gem natural . Propriedades: GB ~ Granja Belmonte; CF ~ CMcara das Flores; FC ~Fazenda Sao Luciano da Cida; SJ ~ Sitio Sao Joaquim; FS

Fazenda Sertfio; SP- Sitio 3 Pinheiros ;e SM~ Sitio Maredu 
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Tabela 6. 4.8: Avaliayao dos principais impactos ambientais potenciais da categoria de lazer, recreayao e esporte 

Propostas de alternativas de Parlimetros ambientais Propriedades Proposta de mitiga(:iio 

atra(:lio 

La7.er, recrea(:iio e esporte Agua I Solo I Cobertura I Paisagem Fauna Risco 

Vegetal bumano 

2 I 3 I 4 a, ,, ,, p, p, r, rl r, GB I CJl I FC I SJ I FS I SP I SM 

X X X X X X X X X Placas educativas e oritnlayOes aos visitantcs 

Replantio espCcics nativas 

Acondicionamento adequado e reciclagem de 

lixo 

X X X X X X X X X X X Trilhas largas em nivel para mclhor controle da 

erosao 

Outras pniticas vegetativas e/ou medlnicas de 

controle da erosao 

R<G'Plantio de e.'lpCcies nativas 

Acondicionamento adequado e reciclagem de 

lixo 

Acompanhamento de monitores 

Prescrva,;;ao de sitios naturais, usar Bspayos jii 

antropizados 

Placas educativas e de alcritl sobrc os et't,'itos do 

fog<l e orientayOes aos visitantes 

Uso obrigat6rio de equipamentos de seguranya 

X X X X X X X Trilhas !argas c em nivel para melhor controle 

da erosao 

Outras pniticas vegetativas e/ou mec<inicas de 

contro!e da erosao 

Fraldas equinas nos animais de montaria 

Desviar os circuitos temliticos da travessia das 

iguas correntes 
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Grupo de alternativas: 2 - grupo de alternativas relacionadas a recrea9ilo e esporte em pequenos espa9os livres; 3- grupo de alternativas relacionadas a recreacao em amplas areas verdes; 4- atividades 

com animais. Sequencia de impactos a1 .lafll,:amcnto de efluentes e morte ou altera¢io da biota aqmitica; s1 - pisoteio c perda de solo culminando por acelerar o processo erosivo; c 1 - destrui9ilo de 

plantas, podendo culminar com a deteriora9lfo do solo, da ftgua e da paisagcm natural; p 1 -lixo culminando com deteriora~ao da paisagem; p 2 vandalismo culminado na redu¢io da qualidade estCtica 

da paisagem; f 1- ruido culminando com a deteriora¢io da paisagem natural; f 3 - incCndio culminando com a alteracao do ar, ftgua, solo c estCtica da paisa gem; c r 1 - risco de acidentes com danos fisicos 

ou mortc. Propriedades: GB- Granja Belmonte; CF Chftcara das Flores; FC -Fazenda Sao Luciano da Cida; SJ- Sftio Sao Joaquim; FS- Fazcnda Sertilo; SP- Sftio 3 Pinheiros ;e SM- Sitio Maredu 

Tabela 6.4.9: Avalia9ao dos principais impactos potenciais ambientais da categoria de infra- estrutura 

Propostas de alternativas de atra~iio Pari metros ambientais Propriedades Proposta de mitiga~iio 

Infra - estrutura Agua Cobertura Paisagem Fauna 

vegetal 

1 2 4 a, c, Pt PJP4 ftf4 GB CF FC SJ FS SP SM 

I XX X X X X X X X Placas educativas e orienta96es aos visitantes 

X X X X X X X X Placas educativas e orientayOes aos visitantes 

Uso radonal dos rCl:..-ursos igua e mergia 

X X X XX X X X X X Tratamcnto de ftguas residuals 

Replantio espCcies nativas 

Nao construir em areas com vegeta~ao natural, 

permitindo inclusive a evolu9ilo de estadios 

sucessionais 

-
Grupo de alternativas: 1 Equipamentos basicos 2 - Instala90es basicas; e 4- Edifica90es pr6prias para alojamcnto e hospedagem. Sequencia de impactos a 1 .lan9amento de efluentcs, provocando morte 

ou altera~ilo da biota aquittica; c 1 - destrui9ilo de plantas, podendo culminar com a deteriora¢io do solo, da itgua e da paisagem natural; p 1 -lixo culminando com deteriora9ilo da paisagcm; p J -

vandalismo eJou grafitismo culminado deteriora9fto da paisagem e dos equipamentos; p 4 - remo9i'i0 de cobertura vegetal culminando em morte ou altera9il0 da biota aqufttica; f 1- ruido culminando com 

a dctcriora9il0 da paisagem natural; f 4- rcmo9i'i0 de cobertura vegetal e elimina9il0 de habitat, principalmcnte da avifauna. Propriedades; GB- Granja Belmonte; CF Chftcara das Flores; FC -Fazenda 

Sao Luciano da Cida; SJ - Sftio Sao Joaquim; FS- Fazenda Sert.ao; SP- Sitio 3 Pinheiros ;e SM- Sitio Maredu 
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Tabela 6.4.1 0 : Avalia<;ao dos principais impactos ambientais potenciais da categoria relacionada a presenc,:a de agua 

Propostas de alternativas de atrac;iio Parii.metros ambientais Propriedades Proposta de mitigac;i'i.o 

Presenc;a de ftgua Agua Cobertura Risco 

vegetal humano 

I I 2 ., c, r, GB CF FC S.J FS SP SM 

X X X X X X X Placas educativas c orienta90es aos visitantes 

Tratamento das ilguas residuais 

De1imita9ilo das areas de uso antrOpico em tomo 

do espelho d'iigua 

Trilhas em nfvel para melhor controle da erosilo 

Outras pr<iticas vegctativas e/ou mcdi.nicas de 

controle da erosao 

X X X X Placas educativas e orienta.;Oes aos visitantes 

Tratamento das itguas residuals 

Delimita9&o dus iireas de uso antr6pico em tomo 

do espelho d'!igua 

Uso obrigat6rio de equipammtos de seguranya 

Prest.'tlytt con stante de monitores - " Salva » 

vidas" 

Grupo de alternativas: I - grupo de alternativas relacionada a recreaydo; e 2- altcrnativa relacionada a csportes de aventura. Sequi!ncia de impactos a1 • causado pelo lanyamentos de efluentes e 

provoca mortc ou alterayiio da biota aquiltica; c2 - alteraydo da mata ciliar culminando em morte ou alterayiio da biota aquatica e r 1 - risco de acidentes com danos fisicos ou morte . Propriedades: GB

Granja Belmonte; CF- Cluicara das Flores; FC -Fazenda Siio Luciano da Cida; SJ- Sftio Silo Joaquim; FS- Fazcnda Scrtiio; SP- Sitio 3 Pinhciros ;c SM- Sitio Marcdu 
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Tabela 6. 4.11: Avalia91lo dos impactos ambientais da categoria de entretenimento associado it cobertura vegetal 

I)ropostas de alternativas de atra.;i\o Pariimetros ambientais Propriedades Proposta de mitiga~i'io 

Cobertura vegetal Solo Cobertura Paisagem Fauna 

vegetal 

2 I 3 s, c, ,, p, p, ft fz fJ GB CI<' J<C SJ FS SP SM 

X X X X X X X X X X X X X X Trilhas largas em nivel para controle da erosao 

Outras pniticas vegetativas e/ou meciinicas de 

controle da erosao 

Plantio de espC<.--ies nativas 

Placas educativas e de alerta sobre os efeitos do 

fogo 

Orit.'llt.a¢es para os visitantes 

Acondicionamento e reciclagem de lizo 

Sistema de comunicayiio para acionar as 

autoridades competentes para aplicar as 

penalidades previstas nos instrumentos legais 

Presenya consianie de monitortJS 

Separar os visitantes em pequenos gmpos 

X X X X X X Placas educativas e ori<.'ntay5es aos visitantes 

Grupo de alternativas: 2 ~ grupo de alternativas relacionadas a passeios em areas com vegeta~ao natural; 3~ alternativa relacionada a conhecer urn bosque com especies cultivadas. Sequencia de 

impactos s1 ~ pisoteio culminando no aumcnto da sensibilidade a eroslio; c 1 - destrui~ao de plantas, podendo culminar com a deteriora~ao do solo, da <igua e da paisagem natural; c 3 ~ incCndio e altera~ao 

da qualidade estetica da paisagem; p 1 ~ lixo culmiru:mdo com deteriora~ao da paisagem; p 2 ~ vandalismo culminado na redu9ilo da qualidade estetica da paisagcm; f 1 - ruido culminando com a 

deteriorar;ao da paisagem natural; f 2 - ca~a culminando com redu~ao do nUmero de indivfduos; e f J- incCndio culminando com a altera~ao do ar, <igua, solo e estetica da paisagem. Propriedades: GB ~ 

Granja Belmonte; CF ~ Cha.cara das Flores; FC -Fazenda Sao Luciano da Cida; SJ- Sitio Sao Joaquim; FS~ Fazenda Serliio; SP ~ Sitio 3 Pinhciros ;e SM- Sitio Maredu 
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Tabela 6.4.12: Avalia<yao dos impactos ambientais da categoria relacionada a circula<;ao interna 

Propostas de alternativas de Parilmetros ambientais Propriedades Proposta de mitiga~i'io 

atrat;iio 

Circula~lio interna Solo Cobertura Paisagem Fauna Risco 

vegetal humano 

I I 2 I 3 s, Ct c3 Pt P3 P5 ft fz f3 r, GB CF FC SJ FS SP SM 

X X X X Trilhas largas em nivel para controle da erosiio 

Outras priticas vegetativas e/ou mcc<lnicas de 

controle da erosao 

Placas educativas e orien:tay5es aos visitantes 

Acondicionamento e reciclagcm de lizo 

X X X X Acondicionamento e reciclagcm de Hzo 

X X X X X X X X X X X X X X Rt-'Plantio de espCcies nativas 

Placas educativas, orientayOt.'S aos visitantes e de 

alerta sobre os etCitos do fogo 

Trilhas largas em nivel para controlc da erosao 

Sistema de comunica¥llO para acionar as 

autoridades competentes para aplicar as 

penalidades previstas nos instrumentos legais 

PreSt.,'tl'fll comtante de monitores 

Acondicionamento e reciclagem de lizo 

Separar os visitantes em pequenos grupos 

Uso obrigat6rio de equipamentos de seguranya 

---

Grupo de alternativas: l ~ caminhar por entre as p!anta90es 2 ~ percorrer caminhos hist6ricos; e 3- grupo de altcmativas relacionadas atividadcs de aventura. Sequencia de impactos s1 - pisote10 

culminando no aumento da sensibilidade a erosilo; c 1 - rcmo9fto de cobcrtura vegetal podendo culminar em deteriora9iio da paisa gem; c 3 - incCndio e alterayfto da qualidade do ar, ligua, solo e estetica da 

paisagem; p 1 -lixo culminando com deteriora9ii0 da paisagem; p 3 - vandalismo e/ou gratitismo provocando dcteriora9iio da paisagem e dos equipamentos; p 5 - incCndio culminado na redw;ilo da 

qualidade do ar, ligua, solo e estetica da paisagem; f 1 - ruido culminando com a dctcriorar;ilo da paisa gem natural; f 2 - caya culminando com redu9iio do nUmero de individuos; f 3 - incCndio culminando 

com a altera9iio do ar, tigua, solo e estetica da paisagem; c r 1 - risco de acidentes com Janos fisicos ou morte . Propriedades: GB- Granja Belmonte; CF- Ch<icara das Flores; FC -Fazenda Sao Luciano 

da Cida; SJ- Sitio Sao Joaquim; FS- Fazenda Sertao; SP- Sitio 3 Pinheiros ;e SM~ Sitio Maredu 
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Tabela 6.4.13 : Avalia91lo dos principais impactos ambientais potenciais da categoria relacionada a recursos culturais 

Propostas de alternativas de atra.;lio Pariimetros ambientais Propriedades Proposta de mitiga.;i'io 

Recursos culturais Solo Paisagem Fauna 

1 I 4 s, Pt Pz P3 P6 r, GB CF FC SJ FS SP SM 

X X X X X Acondicionamento e reciclagem de lizo 

Delimitayiio das {treas de cirL'UlayUo 

Acompanhamento de monitores 

X X X X X X X X X X Delimita9Bo das areas d¢ circulayao, de 

preterencia pr6xima a infra~ estmtura 

Acondicionamento e recic\agem de Jizo 

Placas educativas 

Tratamento das liguas residuais 

Pniticas vegetativas e/ou mecdnicas de controle 

da erosao 

Grupo de alternativas: I M conhecer o patrim6nio hist6rico 4 M manifestayOes com grande mobili7.ayiio de pessoas. Sequencia de impactos s1 - pisoteio culminando no aumento da sensibilidade a erosao; 

p 1 -lixo culminando com deteriorayfto da paisa gem; p 2 ~ vandalismo com reduyfto da qua!idadc cstetica da paisagcm; p 3 ~ vandalismo e/ou grafitismo provocando deteriora9ilo da paisagcm e dos 

equipamentos; p 6 ~ superpovoamento pode culminar em morte ou altera9ii0 da biota aqu<ltica; c f 1 ~ ruido culminando com a deteriora9ilo da paisagem natural. Propriedades: GB- Granja Belmonte; 

CF ~ Chacara das Flores; FC ~Fazcnda sao Luciano da Cida; SJ ~ Sitio Sii.o Joaquim; FSM Fazcnda Sertao; SP - Sitio 3 Pinheiros ;e SM- Sitio Maredu 
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Neste estudo evideneiou - se a importancia de algumas medidas preventivas previstas no 

trabalho 6.3, que tratam do controle do processo erosivo de perda de solo e alterayao da 

qualidade da agua pelo lanyamento de efluentes, dejetos e agrot6xicos, ocasionados pelo 

uso agrosilvopastoril. 

Nas listagens de medidas mitigadoras, observa - se tambem que o replantio de especies 

nativas para o controle e recuperayao ambiental sao aplicaveis a todas propriedades. 

As atividades de esporte e recreayao sao as que oferecem maior perturba9ao da paisagem, 

pelo lixo, ruido, destrui9ao ou remoyao de plantas e pisoteio. Deve - se, portanto, evitar 

esse tipo de atividade nas areas naturais sensiveis. Por este motivo e por realizarem - se em 

grandes areas naturais, os esportes radicais ( esporte de aventura) merecem ainda especial 

atenyao. Normalmente, as atividades recreativas sao realizadas nas proximidades da infra

estrutura, onde o ambiente ja foi alterado. 

Sob o aspecto construtivo, ressalta - se a abertura de trilhas, que, em seu conjunto, 

costurnam gerar grandes impactos mas, por outro !ado, sao vitais para o desenvolvimento 

do agroturismo, principalmente se o circuito e estrategia de restri9ao ao acesso as areas 

mais sensiveis. 

Os impactos relacionados a cobertura vegetal podem ser sensivelmente reduzidos pelo 

conjunto simultaneo de medidas, como: implementar turismo brando, trabalhar com 

pequenos grupos, orientar e acompanhar os visitantes, sensibilizando - os atraves da 

conscientizayao e placas educativas sobre os efeitos provocados pelo comportamento 

inadequado. Pode- se tambem contar com a participayao dos agroturistas para a realizayao 

de replantios peri6dicos, visando a recuperayao da paisagem natural deteriorada. 

Por todo o trabalho realizado, acredita - se que placas educativas e de alerta ajudem a 

sensibilizar os agroturistas sobre o comportamento ambiental adequado, mas nao sao 

suficientes. E necessaria que sejam feitas recomendayoes, de preferencia como exposi9ao 

formal de educayao ambiental, principalmente nos locais onde existem atributos de valor 

hist6rico, como na Granja Belmonte, Fazenda Sao Luciano da Cida e Fazenda Sertao, onde 

sao importantes os dispositivos de prote9ao e vigilancia. Independentemente das 

altemativas implantadas, a colocayao de placas ao Iongo das trilhas, orienta9oes por 

monitores e equipamentos de seguran9a sao imprescindiveis a todas as propriedades. 

Obviamente, esse material deve estar relacionado as atividades implementadas. 
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6.4.6. CONCLUSOES: 

As tecnicas de avaliayao de impacto ambiental utilizadas neste estudo mostram - se 

eficientes para identificar os principais problemas ocasionados pela implementa9ao de 

atividades agroturisticas e propor soluv5es de minimizayao. 

0 conjunto de informav5es permite indicar que os principais impactos potenciais a 

implementa<;ao das atividades agroturisticas relacionam - se a erosao, destrui9ao da 

cobertura vegetal e alteray5es provocadas na qualidade das aguas. Permite concluir ainda 

que o principal elemento de mitiga9ao dos impactos ambientais e a educayao ambiental, e 

as medidas mais energicas de proteyao ambiental referem - se ao tratamento das aguas 

residuais, ao controle da perda de solo e a manutenyao da cobertura vegetal. 
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7. CONSIDERA<;0ES FINAlS 

0 roteiro metodol6gico de planejamento ambiental integrado ao desenvolvirnento do 

agroturismo definido neste estudo baseou - se em premissas de turismo rural, ecoturismo e 

diversidade de atividades, sempre observando os aspectos conservacionistas. A aplicayao 

desta metodologia mostrou - se eficiente para selecionar as areas de alto potencial 

agroturistico da Zona Turistica da AP A de Sousas e Joaquirn Egidio e hierarquizar as 

propriedades estudadas. 

Os levantamentos de campo indicaram a correyao dos mapeamentos e da estrategia de 

avaliayao utilizada, para selecionar as areas de alto potencial, tanto na analise regional 

como local. A aplica91io do metodo de questionamentos e ponderayao dirimiu as diferenyas 

dos diversos niveis de rigidez entre os opinadores e permitiu estabelecer regras para 

melhor expressar quantitativamente e espacialmente a opiniao subjetiva dos especialistas. 

Esta tecnica mostrou - se eficiente tambem para selecionar e estabelecer pesos aos 

indicadores ambientais e categorias agroturisticas, utilizados em processos de 

planejamento. Em alguns casos, foi necessario reunir informayoes de diferentes naturezas, 

tais como na analise de paisagem e no agrupamento de atributos em categorias. 

Para a realizayao da avalia9ao em diferentes escalas, os softwares Autocad e o SIG Idrisi 

foram instrumentos uteis ao mapeamento e aruilises com multicriterios. 

Os diagn6sticos resultantes serviram para a defmiyao das diretrizes fundamentais e 

programas para o desenvolvimento do agroturismo, a!em da formulayao de alternativas, que 

compatibilizam as atividades agrossilvopastoris e turisticas, podendo ser adequadas as 

condi9oes ambientais e a diversidade de uso da terra das propriedades. Cabe salientar que, 

para o estabelecimento das medidas sugeridas a cada propriedade foi necessario mapear os 

cenarios atual e potencial total, parcial ou a ser realizado. 

0 conjunto de diretrizes e altemativas de atrayao agroturisticas proposto e uma forma de 

obter urn beneficio economico compensador sobre a recuperayao da area degradada. 
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Essa analise permitiu trao;ar 3 diretrizes gerais que norteiam 22 recomendao;oes, 8 

programas gerais e 7 especificos, alem de 70 alternativas para a elaborao;ao de urn Plano 

Prelirninar de Gestao do Agroturismo, estabelecidos dentro da perspectiva da conservao;ao, 

e educao;ao ambiental.. 

0 estudo reforo;a que as premissas fundamentais para o desenvolvirnento do agroturismo na 

regiao sao a manuteno;ao ou incentivo as atividades agrosilvopastoris, criao;ao de 

"irnpedimentos" ao turismo de massa e a conservao;ao ambiental. Porem, nao bastam 

diretrizes, e irnportante acrescentar ao Plano Prelirninar de Gestao urn conjunto de medidas 

de mitigao;ao de irnpactos ambientais ocasionados pelas atividades propostas. Assim, 

considerou - se que os principais irnpactos relacionados a erosao e degradao;ao dos 

aqiiiferos devem ser minimizados por ao;oes que envolvam educao;ao ambiental e 

manuteno;ao da cobertura vegetal. 

Considera - se, portanto, que a contribuio;ao fundamental deste estudo e a formao;ao de urn 

conhecimento sobre a relao;ao entre os elementos agrossilvopastoris, conservacionistas e do 

contexto estetico da paisagem agroturistica que permita identificar os parfunetros 

ambientais de avaliao;ao e a diversidade de categorias essenciais e complementares 

importantes para o desenvolvimento do agroturismo na regiao e nas propriedades rurais. 

Em suma, a frente do planejamento proposto, estruturado sobre aspectos gerais do 

agroturismo, afirma- se que ele atende a hip6tese de extrapolao;ao a outras areas potenciais. 

Contudo, este nao e urn estudo acabado; a viabilidade economica de urn empreendimento 

dessa natureza depende tambem de outros estudos relacionados a capacidade de carga, que 

estabeleo;am as condio;oes de competitividade do produto agroturistico a ser explorado no 

marketing das campanhas de sensibilizao;ao do publico alvo. 



179 

8. REFERENCIAS BIBLIOGHAFICAS 

AGRODAT A. Fazenda sucesso. Agrodata Video, v. 2, n. 8, p. 16-17, jan.1996. 

ALMEIDA FILHO, R. Integra<yao, manipu1a<;ao e analise espacial de dados de pesquisa 

mineral atraves de modelos empiricos de prospec9ao: urn exemplo no Planalto de Poyos 

de Caldas. Revista Brasileira de Geofisica. Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 

Sao Jose dos Campos, Sao Paulo. v.l3, n.2, p. 127-142. 1995. 

ANGELI, M N. B. Planejamento e organizat;iio em turismo. Campinas, SP: Papirus, 1991. 

108p. 

AUSTRALIA Commonwealth Department of Tourism Federal Ministry for Tourism. Best 

Practice Ecotourism - A guide to energy and waste minimisation. Canberra. 1995. 84p. 

BERLLINAZZI Jr., R.; BERTOLINI, D.; DRUGOOWICH, M.I.; eta!. Controle de erosao 

em estradas rurais. Boletim Tecnico. CAT!, Campinas 207, 1 - 36, jan.1992 

BOO, E. Ecotourism: the potencials and pitfalls. Washington: World Wildlife Fund, 1990. 

2v. 

BOO, E. Planning for ecoturism. Parks . The World Conservation Union (IUCN), Gland, 

Switzerland.v. 2, n. 3, p. 4-8. 1991. 

BRAMWELL, B. Rural tourism and sustainable rural tourism. In: BRAMWELL, B.; 

LANE, B. ed. Rural tourism and sustainable rural development, Ireland: University 

College Galway, 1994. p. 1- 6. 

BURROUGH, P.A. Principles of geographical information systems for land resource 

assessment. Oxford, Oxford University Press, 1986. 

CASTNER, J.L. Rainforest: a guide to research and tourist facilities. Gainesville, Fla: 

Feline Press.1990. 

CAVALIERI, A. "Estirnativa da adequas:ao de uso das terras na quadricula de Moii Mirim 

(SP) utilizando diferentes metodos". Campinas, SP, 1998. [ s.n]. (Doutorado Faculdade 

de Engenharia Agricola I Universidade Estadual de Campinas). 



180 

COX, L.J.; FOX, M.; BOWEN, R.L. Does tourism destroy agriculture? In: Research notes 

and reports: 1994. Honolulu: University of Hawaii. 

CROSBY, A., dir. Desarrollo turfstico sostenible en el media rural. Madrid: Centro 

Europeo de Formacion Ambiental y Turistica, 1993. 265p. 

DAVIES, E.; GILBERT, D.C. A case study of the development of farm tourism in wales. 

In: Tourism and hospitality management: established disciplines or 10 years wonders? 

Guildford, UK.: University of Surrey, 1991. p. 25. 

DIEPEN, C.A.; KEULEN, H.; WOLF, J. & BERKHOUT, J.A.A. Land evaluation: from 

intuition to quantification Advances in Soil Science. Springer-Verlag. v.l5, p. 139-205. 

New York Inc., 1991. 

EASTMANN, J.R. 1drisi 4.1 - Update Manual. Worcester : - Clark University, 1993. 

210p. 

EMBACHER, H. Marketing for agri-tourism in Austria: strategy and realisation in a 

highly developed tourist destination In: : BRAMWELL, B ; LANE, B. ed. Rural 

tourism and sustainable rural development, Ireland: University College Galway, 1994. 

p. 61- 76. 

ENGESPA<;:O. SITIM 150- Sistema GeogrMico de Informac;oes: manual de referencia do 

usuario, versao 2.1 RO I. Sao Jose dos Campos, 1990. 2268p. 

ENVIRONMENTAL Assessor Training. [London: Bureau Veritas Quality International, de 

Montfort University], 1995. s.n.t. 

ESCALONA, F. M .. Turismo rural integrado: una formula innovadora basada en un 

desarrollo cientifico. Estudios Turisticos, Madrid. v.l21, p. 5- 25, 1994. 

ESPINOSA, P.S. Agroturismo en el sur de Chile. Estudios y Perspectivas en Turismo. 

Centro de Investigaciones y Estudios Turisticos, Argentina. v.4, n.3. p. 201-215. 1995. 

FARIAS, I. C. et al. Guia para Ia elaboracion de estudios del medio fisico: contenido y 

metodologia. 2. ed., Madrid: CEOTMN MOPU. 1984. 572p. (Serie Manuales, 3). 

GIL, F.M. Nuevas formas de turismo en los espacios rurales espanoles. Estudios Turisticos. 

Madrid. n.l22, p. 15-39. Instituto de Estudios Turistico, 1994. 

GOMEZ OREA, D . Ordenac;ao Territorial : uma aproxirnao;ao a partir do meio fisico. 

Instituto Tecnol6gico Geominero de Espana: Editorial Agricola Espanola AS. 1994. 

Serie Inginieria Geoambiental. 



181 

GREEN, K. The potential and limitations of remote sensing and GIS in providing 

ecological information. In: SAMPLE, V.A. ed. Remote sensing and GIS in ecosystem 

management. Washington: Island Press, 1994. p. 327- 336. 

HAMMES, V.S.; SANTOS, R.F.; ROCHA, J.V. Aplica<;ao de tecnicas de questionamento 

e pondera<yao para sele<;ao de indicadores arnbientais de agroturismo. In: SEMINARIO 

DE CIENCIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, 1997. Sao Paulo, Sao 

Paulo: Universidade de Sao Paulo, 1997. p. 32- 34. 

HAMMES, V.S.; ROCHA, J.V.; SANTOS, R.F . Sistema de informa<;oes geognificas e 

tecnicas de pondera<yao no planejarnento agroturistico da microbacia do Ribeirao das 

Cabras (Carnpinas, SP). In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA 

AGRICOLA, 27, 1998, Po<;os de Caldas, 1998. Anais. Lavras: Escola Superior de 

Lavras, Impressa universitiiria, 1998. p. 401 - 403. 

IGNARRA. L. R. Planejamento turistico municipal: urn modelo brasileiro. Sao Paulo: CTI, 

1994. p.83. 

INPE/EMBRAP A. SPRING: manual do usuiirio, versao preliminar. s.l., fev.1993. 336p. 

INSTITUTO de Pesquisa Florestais - IPEF. Silvicultura intensiva e o desenvolvirnento 

sustentavel. In: SIMPOSIO IPEF, 3, 1992, Sao Pedro, Resumos, Sao Paulo, 1992. p. 

39- 55. 

JAF ARI, J. La cientifizacion del turismo. Estudios y Perspectivas en Turismo. Argentina. 

Centro de Investigaciones y Estudios Turisticos, v.3, n.1, p. 7-35, 1994. 

JUCKEM, P.A. eta!. (Coord.). MAlA- Manual de avalia<;ao de irnpactos arnbientais. 2 ed. 

Curitiba: I.A.P./ G.T.Z. 1993. 

LANE, B. Sustainable rural tourism strategies: a tool for development and conservation 

In: BRAMWELL, B. ; LANE, B ed. Rural tourism and sustainable rural development, 

Ireland: University College Galway, 1994. p. 7 - 21. 

LEMOS, A. I. G. de. Turismo- Impactos s6cioambientais. Sao Paulo: HUCITEC. 1996. 

305p. 

LEPSCH, l.F. (Coord.). Manual para levantamento utilittirio do meio fisico e classificar;ao 

de terras no sistema de capacidade de uso. 4• aproxirna<yao, 2• imp. ver., Carnpinas, 

Sociedade Brasileira de Ciencia do Solo, 1991.175p. 



182 

LESTINGE, S. A agricultura orgdnica abre as portas para o turismo ambiental. Silo 

Paulo: Centro de Educa9ilo de Turismo e Hotelaria- SENAC,1995. 36p. 

LINDBERG, K.; HAWKINS, D. E .. Ecoturismo - Urn guia para planejamento e gestiio. 

Silo Paulo: SENAC. 1995. 289p. 

LOMBARDI NETO, F.; BERLINAZZI Jr., R.; LEPSCH I.F.; et a!. Terraceamento 

agricola. Boletim Tecnico. CAT!, Campinas 206, 1 - 39, jan.1994. 

LOPES, A. R. 0 ABC do turismo: no9oes biisicas. Brasilia: Escola Nacional de Turismo, 

1994. p19-95. 

EMPRESA Brasileira de Turismo- EMBRATUR. Manual de ecoturismo. Brasilia, 1994 a. 

80p. 

EMPRESA Brasileira de Turismo- EMBRATUR. Manual operacional do turismo rural. 

Brasilia:, 1994 b. 37p. 

MATTOS, C.O. "Contribuicao ao planejamento e gestilo da Area de Protecilo Ambiental de 

Sousas e Joaguirn Egidio". Campinas, SP, 1996. (Mestrado - Instituto de Biociencias , 

Universidade de Sao Paulo). 

MOURAO, R. Ecoturismo e altemativa viiivel e lucrativa para a regiilo, mas e necessiirio 

planejar. In: ECOTURISMO. Bahia: Instituto de Estudos S6cio-Ambientais Do Sui da 

Bahia, 1995. p.l4-16. 

NOV AES, M. H. Turismo rural em Santa Catarina Turismo em analise. Silo Paulo: 

Departamento de Rela96es Publicas, Propaganda e Turismo - Escola de Comunica9ilo e 

Arte- USP, v.5 n.2. p.43 -50, nov., 1994. 

OLIVEIRA, C.N.E. Sistemas de informa9ilo geogriifica em computadores de pequeno 

porte: aplica<j:oes em planejamento ambiental. In: SIMPOSIO BRASILEIRO DE 

SENSORAMENTO REMOTO, 6, 1990, Manaus. Anais. Silo Jose dos Campos: 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 1990. v.3 p. 753 - 762. 

ORGANIZACAO mundial do turismo - OMT. Desenvolvimento de turismo sustentdvel: 

manual para organizadores locais. Madrid, 1993. 

PELLEGRINI , A.F. Ecologia, cultura e turismo. Campinas: Papirus, 1993. (Cole<j:ilo 

Turismo). 

PETERSEN, G.W.; BELL,J.C.; McSWEENEY,K.; eta!. Geographic information systems 

in agronomy. Advances in Agronomy, Pennsylvania, v. 55, p. 67- 111. 1995. 



183 

QUEIROZ, O.T.M.M. Os impactos ambientais decorrentes das atividades turisticas na 

represa do Lobo, Itirapina, In: CONGRESSO E EXPOSI<;:AO MUNIDAL DE 

ECOTURISMO, Rio de Janeiro, 1997, Resumos, Rio de Janeiro, Sociedade Brasileira 

para a valorizayao do meio ambiente, 1997. p.l21 - 123. 

ROCHA, J. V. ; LAMPARELLI, R.A.C. A tecnologia de satelites chega a agricultura. 

Revista Produtiva. Sao Paulo. v. 1, n. 1, p. 8-9. 1996. 

RUSCHMANN, D. V. D. M. Ecological tourism in Brazil. Tourism Management, p. 125-

128, mar. 1992.s.l. Butterworth-Heinemann Ltd., 

RUSCHMANN, D. V. D. M. "0 Planejamento do Turismo e a Protecao do Meio 

Ambiente". Sao Paulo, 1994. 267p. (Doutorado Escola de Comunicayao e Arte I 

Universidade de Sao Paulo). 

RUSCHMANN, D. V. D. M .. Turismo sustentado para preservayao do patrim6nio 

ambiental. Turismo em Analise, Sao Paulo, v. 3 n.l, p. 42-59, maio. 1992. 

RUSCHMANN, D. V. D. M. Turismo ecol6gico no Brasil - Dificuldades para a sua 

caracterizac,;ao. Turismo em Analise, Sao Paulo, v. 6, n. 1, p. 16-24, maio. 1995. 

RUSCHMANN, D. V. D. M. Turismo e planejamento sustentavel- A proteyao do meio 

ambiente. Campinas: Papirus, 1997. (Colec,;ao Turismo). 

SANTOS, R.F.; CARVALHAIS, H. B.; PIRES, F. 1998. Planejamento ambiental e 

sistemas de informac,;oes geograficas. Caderno de Informar;oes Geograficos. In : 

http://www.cpa.unicamp. br/cig.html. 

SECRET ARIA do meio ambiente (Sao Paulo). Coordenadoria de Planejamento Ambiental. 

Estudo de impacto ambiental-EIA, Relatorio de impacto ambiental-RIMA: manual de 

orientar;iio. 1989. 48p. (Serie Manuais). 

SECRET ARIA DE PLANEJAMENTO e meio ambiente- SEPLAMA.(Campinas). Plano 

de gestiio da area de proter;iio ambiental da regiiio de Sousas e Joaquim Egfdio - AP A 

Municipal. Prefeitura Municipal de Campinas: Universidade Paulista, 1996. 149p. 

SESSA, A. Turismo e politica de desenvolvimento. Porto Alegre: Uniontur, 1983. 

SHELBY, B ; HEBERLEIN, T.. Carrying Capacity in Recreational Settings. Corvallis: 

Oregon State University Press, 1986. 



184 

SIGNER, S. Insen,;ao regional de programas rodoviarios, In: WORKSHOP DE 

AVALIA<;AO DE IMPACTO AMBIENTAL, 3, Campinas, 1998, Disciplina de 

Gerenciamento Ambiental da Universidade Estadual de Campinas, 1998. 31 p. 

SOCHER, K; TSCHURTSCHENTHALER, P. Tourism and agriculture in alpine regions. 

Revue de Tourisme, Austria. n.3, p. 35-41. 1994. 

TOMMASI, L R. Estudo de Impacto Ambiental. Sao Paulo: CETESB, Terragraph Artes e 

Informatica, 1993. 3 54p. 

TOWSEND, A New directions in the growth of tourism employement?: propositions of 

the 1980s. Environment and Planning A., v.24, p. 821-832. 1992. 

TRONCOSO M. B. Ecoturismo. Estudios y Perspectivas en Turismo, Argentina. v.2, n. 2, 

p.164-171. 1993. 

TULIK, 0. Recursos naturais e turismo, tendencias contemporaneas. Turismo em Analise. 

Sao Paulo, v.4, n.2, p. 26 - 36. nov. 1993. 

VALERIO FILHO, M. Tecnicas de geo-processamento e sensoriamento remota aplicadas 

ao estudo integrado de bacias hidrognificas. In: PEREIRA, V.P.; FERREIRA, M.E.; 

CRUZ, M.C.P. (eds.). Solos altamente suscetiveis a erosao. Jaboticabal, FCA 

V/UNESP/SBCS.1994. p. 223-242. 

VECCIDET, H. H. Hoteleria-resort de estancias. Revista Latino Americana de Turismo. 

Argentina, v. 1, n. 4, p. 267-272. 1991. 

WAGNER, R. Saneamento na raiz do problema. Globo Rural, Sao Paulo, ano 10, n. 117, 

p. 07-09,jul. 1995. 

WILLIAMS, P. W. Desafios en el manejo del turismo ecologico. Estudios y perspectivas 

en Turismo, Argentina, v. I, n. 2, p. 142-149. 1992. 

WINTER, G. Turismo en espacio rural: Rehabilitacion del patrimonio sociocultural y de 

la economia local. Estudios y Perspectivas en Turismo. Argentina, v. 2 n. 2, abril. 1993. 

WORLD TOURISM ORGANIZATION. Guidelines: development of national parks and 

protected areas for tourism. Madrid: United Nations Environment Programme, 1992. 

53p .. 


