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RESUMO 

Este trabalho teve como objetivo principal estabelecer estrategias de planejamento ambiental que 
resultassem na conservas:ao de urn remanescente florestal, a Mata Ribeir1io Cachoeira, localizada no 
Distrito de Sousas - Campinas (SP). Para isso foi desenvolvido urn processo de planejamento 
especifico a esse tipo de territorio, a partir da analise espacial de pariimetros ambientais, da 
avaliayao do valor de irnportiincia da mata e das representas:oes sociais. A aruilise espacial mostrou 
que ocorrem, na area de estudo, duas formas bern diferenciadas de ocupas:ao, a primeira 
caracterizada por fazendas agropecuarias e a segunda ocupada por urn loteamento rural. Tal 
configuras:ao espacial apontou para estrategias diferenciadas de conservayao ambientaL Tambem 
foram identificadas as paisagens da area de estudo, entendidas como unidades de gestao. Para cada 
uma delas foram apontadas alternativas de ay1io, com o objetivo principal de conciliar a conserva91io 
dos recursos naturais as atividades do homem ja consolidadas em cada unidade. Destaca-se como 
resultado do estudo, a urgente necessidade da aplicas:ao de estrategias de reconstrus:ao de 
representa9oes sociais das paisagens urbanas, a partir de prograrnas de educayao ambiental e junto a 
comunidade que tern influencia direta sobre a mata. 

Palavras Chave: Planejamento Ambiental, Gerenciamento Ambiental, Conservayiio da Natureza, 

Florestas Urbanas 
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ABSTRACT 

The aim of this study was to establish strategies of environmental planning, leading to conservation 
of the Mata Ribeirao Cachoeira, an remainder urban forest located in the District of Sousas, in the 
municipality of Campinas (Sao Paulo State). In order to do that, some specific processes of 
planning for this kind of territory were developed: the use of spatial analysis of environmental 
parameters, the estimation of the importance value of the forest, and the understanding of the social 
representations. The spatial analysis showed that two distinct territorial configurations have 
occurred in the area. The first one is characterized by agricultural and cattle-raising farms; and the 
second one by rural allotments. Such spatial configuration has suggested that differentiated 
strategies for environmental conservation are needed. Alternatives of action were defmed for each 
identified landscapes, with the pUipose of adjusting the conservation of the natural resources with 
the human activities already consolidated in each unit. It is worth to notice that the landscapes were 
understood as management units. This study pointed out the urgent need of strategies for the 
reconstruction of the social representations of the urban landscapes, based upon environmental 
education programs, together with the community that has direct influence on the forest. 

Key Words: Environmental Planning, Conservation, Urban Forest 



1. INTRODU<;:A.o 

Historicamente, as prerrogativas de preserva~iio e conserva~lio ambiental estlio dirigidas a grandes 
reservas naturais em estado preservado, quase sempre em areas rurais. Mas, nas ultimas decadas, 
essa tendencia esti mudando e cada vez se da mais aten~lio aos sitios em recupera~lio que 
representam interesse para conserva~lio e educa~lio, seja pela preserva~lio de algum elemento 
cenico, ou urna especie da biota ou do proprio sistema como urn todo. A partir da decada de 80 a 
ecologia urbana teve urn grande desenvolvimento e a questlio da conserva~lio dos sistemas naturais 
urbanos ou peri-urbanos passou a ser enfaticamente considerada. Centros de pesquisa nos Estados 
Unidos, Alemanha, Espanha, Rolanda, Polonia e Africa do Sui passam a centralizar sua aten~lio nos 
fragmentos de ecossistemas naturais nos grandes centros urbanos e na sobrevivencia de popula~oes 
naturais isoladas. 

Conceitualmente, areas verdes de conserva~lio em reg10es urbanizadas e defmido, por alguns 
autores, como qualquer fragmento de ecossistema destinado a conserva~lio do sitio e a manuten~lio 
da biodiversidade, podendo existir atividades de Iazer, recrea~lio e educa~lio. 

Para muitos conservacionistas essas areas verdes se comportam como alternativas para a 
rnanuten~lio da biodiversidade e para alcan~ar a sustentabilidade ecol6gica de urna regilio, a partir 
do uso dado aos recursos naturais, de acordo com seu potencial natural. 

Sob essas perspectivas, os criterios para sele~lio e manuten~o de remanescentes florestais urbanos 
devem ser o produto de urn planejarnento criterioso e de vislio integrada do meio. Nessa dire~lio, os 
processos de planejarnento ambiental de territ6rios antropizados, que se preocupam em conciliar a 
conserva~lio dos recursos naturais com as atividades do homem, consideram que o prirneiro passo e 
identificar na area de estudo os ecossistemas naturais remanescentes propicios a conserva~lio in situ 

e definir os criterios que estabele~arn a sele~lio, hierarquiza~lio e destino apropriado a esses 
sistemas. Enfnn, o planejamento com objetivo a conserv~lio de florestas urbanas, visa alcan~ar uma 
determinada organiza9lio ambiental do territ6rio, em fun9lio das atividades ja estabelecidas ou 
provaveis pela potencialidade do meio. 

Contudo, para se compreender as altera9oes ambientais que ocorrem em urn espa9o, deve-se adotar 
urna vislio de perspectiva integrada dos problemas ambientais, pois eles, raramente, se submetem a 
limites convencionais, e sua solu9lio requer tanto o conhecimento dos aspectos ecol6gicos e fisicos 
dos sistemas arnbientais como sua intera9lio como fatores sociais, economicos e politicos. 

Os espa~os urbanos que se associarn a areas com sistemas naturais e atividades rurais apresentarn urn 
contexto complexo de rela~oes que se encadeiam em eixos horizontais e verticais. Dessa forma, 
considera-se que o planejamento do meio baseado em premissas de estudo da paisagem e urna 
altemativa a ser experirnentada. 0 estudo da paisagem busca compreender a integra9lio entre os 
sistemas ambientais, sociais e economicos, onde os processos estlio ativos, dando enfase a intera~lio 
destes processos e a sua estrutura, a fim de que os impactos huruanos sobre o arnbiente possarn ser 
compreendidos. A partir do conhecimento dessas inte~5es, toma-se possivel desenvolver a9oes e 
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estrategias de manejo, a partir de sistemas de gestlio ambiental que se destinam a situa~s especificas, 
determinadas pelos elementos da paisagem. 

Em fum;ao de diversos estudos ja desenvolvidos em planejamento e gestlio de areas urbanizadas, 
entende-se que o desenvolvimento e a aplicas:ao de programas de educa~j:ao ambiental tern obtido 
bons resultados com relas:ao a participas:ao de comunidades na prote~j:iio ao meio ambiente. As 
diversas metodologias de educa~j:iio ambiental (e.g.: anima!j:iio comunitaria, agita!j:iiO e propaganda, 
marketing de interesse social e comunica!j:ao, planejamento participative, educas:ao popular e 
extensao universitaria), devem estar direcionadas e formuladas para urna determinada 
"representa!j:iio social" ou seja, a forma como os individuos de urna comunidade compreendem e 
percebem os processos ambientais e sociais que ocorrem em seu meio. 

Portanto, a identifica~j:iio da representas:ao social deve ser o primeiro passo adotado para a 
proposi!j:iiO de urn programa de educas:ao ambiental e os resultados de urna ayao educativa dependem 
de prazos longos e continuidade de trabalho, da completa intera~j:iio com a comunidade que se esta 
trabalhando e da reconstru!j:ao dessa representa!j:ao. 

Sob essas considerayoes te6ricas, que relacionam a conservaylio de areas verdes, planejamento e 
gestlio ambiental, ecologia da paisagem e educa~j:ao ambiental, foi construido o arcabouyo te6rico
metodol6gico que estruturou este trabalho, cujo objetivo foi o de planejar o meio visando a 
conserva!j:iio de florestas urbanas. 

Portanto, o objetivo principal desse trabalho foi definir urn sistema de planejamento que pudesse 
compatibilizar as caracteristicas do meio natural as condi9oes peculiares de ocupa!j:ao antr6pica e as 
caracteristicas s6cio-culturais diagnosticadas na area de estudo, atraves de estrategias que defmiram 
unidades de gestlio. Os objetivos especificos definidos para este trabalho foram: a) identificar e 
avaliar os impactos ambientais ocorridos na area de estudo; b) caracterizar o modo de ocupa~j:iio 
antr6pica local, como urna forma peculiar de organiza!j:iio do espa~j:o; c) desenvolver urn plano de 
reestruturaylio da area para fins de conserva~j:iio, visando, primariamente, a preserva!j:ao de urn 
fragmento florestal - Mata Ribeirao Cachoeira; d) definir estrategias de a!j:ao para minimizar ou 
eliminar os irnpactos identificados; e) elaborar estrategias que envolvam a popula!j:iio local na gestlio 
ambiental e f) fomecer informa~j:oes e subsidios, constituindo urn banco de dados, que auxiliem 
estudos posteriores. 

0 planejamento de areas que possuem urna ocupa~j:ao urbana consolidada implica urna serie de 
fatores, a serem considerados no estudo, que vao desde a delimitayiio da area a ser estudada, 
considerando a dinamica e funcionamento dos elementos envolvidos no processo, ate a defini!j:ao de 
uma escala espacial e temporal que melhor possa auxiliar na compreensao destes elementos. A 
definiyiio dos indicadores ou parametres ambientais a serem analisados, bern como a sua 
hierarquiza!j:iiO, devem ser feitas a partir do objetivo proposto e da hip6tese basica do trabalho. 
Dessa forma, o plano de gestlio deve ser gerado a partir de urn conhecimento previo da area e varios 
indicadores ambientais devem ser considerados na analise. 

A escolha da Zona de Conserva(Jiio Ambiental ( defmida pelo Plano de Gestlio da AP A de Sousas e 
Joaquim Egidio, 1996), como area de estudo deste trabalho, deve-se ao fato da mata Ribeirao 
Cachoeira estar inserida nesta Zona e desta comportar-se como uma excelente area-referencia para 
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se trilhar caminhos metodol6gicos em planejamento de areas antropizadas, com metas a conservayiio 
ambiental. Dessa forma, sabia-se em principio que a Mata Ribeiriio Cachoeira, apresentava alguns 

elementos que comprovavam sua singularidade e representatividade para o municipio, e talvez para 
a regiao. Enfim, este estudo pretendeu oferecer subsidios tecnicos e cientificos que sustentam esta 
hip6tese e discutir formas de conservayiio de ecossistemas naturais em areas urbanas. 
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2. REVISAO BffiLIOGRAFICA 

2.1 AREAs VERDES E coNSERVA<;:A.o 

Os parques e jardins forarn historicamente produtos do ideal de beleza do homem, e expressao de 
riqueza e poder, apresentando-se como areas particulares e vedadas ao povo ate fmal do seculo 
XVIII. Com a Revo!uyao Francesa, essas areas forarn desapropriadas e franqueadas aos habitantes 
em geral, come9ando-se a tarefa de formar novos jardins destinados ao povo sem distin9ao de classe 
(Loureiro, 1979 In: Morero, 1996). Assirn, muitos dos parques atuais surgiram de jardins privados 
dos seculos XVIII e XIX, doados pelos donos, sendo concebidos numa visao romiintica da relayao 
do homem com a natureza, e concentrararn sua expressao na beleza puramente paisagistica. Mais 
proximo do inicio do seculo XIX, os parques passaram a ser compreendidos como urn componente 
essencial para as cidades tambem por questoes de saude, qualidade do ar, etc. (Morero, op. cit.). 

A terminologia "areas verdes" possui muitos conceitos e sua caracteriza9ao e dificultada e 
confundida muitas vezes com areas livres, pra9as, parques e reservas. Para Gon9alves (1994), areas 
verdes representam qualquer area do meio urbano ou rural, de propriedade publica ou privada, que 
apresentem algmn tipo de vegeta9ao com dirnensoes vertical e horizontal significativas e que sejam 
utilizadas com objetivos sociais, cientificos ou culturais. 

Na decada de 70 a conserva9ao ja fazia parte dos objetivos das areas verdes destinadas ao lazer, mas 
destaca-se que essa protet;iio dos recursos estava restrita a outras condis:oes como tradis:oes, 
costumes, arte, estilos de vida e atitudes (Baud-Bovy, 1977 In Morero, op. cit.). 

A partir da decada de 80 a ecologia urbana teve urn grande desenvolvirnento e a questao da 
conservas:ao dos sistemas naturais urbanos ou peri-urbanos passou a ser enfaticamente considerada. 
Centros de pesquisa nos Estados Unidos, Alemanha, Espanha, Rolanda, Polonia e Africa do Sui 
passam a centralizar sua atens:ao nos fragmentos de ecossistemas naturais nos grandes centros 
urbanos e na sobrevivencia de popu!ayoes naturais isoladas (Sukopp, 1990 e Spellerberg, 1992). 

Em funs:ao de objetivos diferenciados, varios autores conceituam diferentes tipos de areas verdes. 
Para McNeeely & Dobias (1991), as areas verdes tern irnportiincia nao s6 pelo atendirnento as 
atividades de lazer, recreayao e turismo, mas como pela preservas:ao do patrimonio hist6rico de uma 
regiao. 

Conceitualmente, areas verdes de preservas:ao e conservas:ao em regioes urbanizadas e defmido, por 
alguns autores, como qualquer fragmento de ecossistema destinado a conservayao do sitio e a 
manutenyao da biodiversidade1

, podendo existir atividades de lazer e de recreayao. Em outras 

I Diversidade Biol6gica segundo defini~o de Wilcox (1984, p.640) e usada para descrever a "variedade de fonnas de vida, OS papeis 
ecol6gicos que elas desempenham e a diversidade genetica que elas contem'. 
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palavras, a visao conservacionista concentra-se em duas questoes basicas: a biodiversidade e a 
manuten9ao dos sistemas naturais sob o ponto de vista da sustentabilidade. Para muitos 
conservacionistas essas areas verdes se apresentam como urna altemativa para alcan9ar a 
sustentabilidade de urna regiao, baseado no uso dos recursos naturais de acordo com sua autentica 
voca9ao (Rodriguez de la Guardia, 1992). 

Segundo o Plano de Sistema de Unidades de Conserva9iio do IBDF/FBCN (1982) e comurn, em 
trabalbos tecnicos, o uso incorreto das terminologias conserva9ao e preserva9ao. Para o IBDF 
conserva9ao da natureza pode ser representado pela utiliza9ao racional dos recursos naturais, 
objetivando urna produ9ao continua dos renovaveis- ar, :igua, solo, florae fauna, e urn rendimento 
maximo dos nao-renovaveis. Assim a conserva9ao da natureza envolve a utiliza9ao dos recursos 
naturais atraves de urn manejo criterioso, e a preserva9ao da natureza e representada pela nao 
utilizacao direta desses recursos, mas na obten9iio de beneficios indiretos (Silva & Fomasari 
Filbo,1992). 

Este trabalbo se preocupou em discutir a questiio da conserva9ao e da influencia das atividades 
hurnanas sobre a diversidade de especies. Para Murphy (1997), com poucas exce9oes, as perdas da 
diversidade que ocorre naturalmente sao re1acionadas as atividades hurnanas; sendo assim, areas 
urbanas sao efetivamente sinonimos de perturba9ao. E, sob esses fatos a conserva9ao de toda a 
cadeia de diversidade biol6gica urbana necessita da prote9ao das maiores extensi'ies possiveis de 
habitat natural, justificando-se a politica de conserva9ao urbana, a existencia de areas de 
conserva9iio e prote9iio ambiental. 

2.2 PLANEJAMENTO E GESTAO AMBIENTAL 

Slocombe (1993) diferencia "planejamento tradicional" de "planejamento ambiental", e propoe urna 
abordagem que integre os dois principios. Para o autor, ambos se preocupam em descrever o em 
tomo, sob enfoques diferentes, a fim de "melbora-lo". 0 primeiro e consultivo e orientado por 
processo, os metodos tern fortes raizes na economia, ciencias sociais e areas de projeto, os modelos 
usados sao freqiientemente de utiliza9iio lineares, dentro de limites politicos e administrativos e as 
pessoas estiio separadas do sistema natural. Em planejamento ambiental h:i a preocupa9ao em 
assegurar que as considera9oes ecologicas sejam incluidas no planejamento e gerenciamento das 
atividades humanas, geralmente consultivo e participat6rio. E orientado por processos e metodos de 
inventario e freqiientemente e utilizado em resposta a problemas e necessidades particulares. 

Os metodos do planejamento ambiental tern fortes raizes na ecologia e ciencias sociais, sao 
freqiientemente descritivos e elaborados a partir de abordagens interdisciplinares e holisticas e as 
pessoas fazem parte do sistema. Dessa forma, Slocombe infere que a situa9ao ideal da perspectiva 
da prote9iio ambiental seria a de que o planejamento ambiental nao precisasse ser diferente e 
separado do planejamento tradicional. Mas, sim, deve ocorrer urna integra9ao em ordem de 
procedimentos, em termos de perspectiva e praticas do processo de planejamento e, 
substancialmente, atraves do alargamento do dominio de interesse de ambos. Esse enfoque se deve a 
necessidade de tratar o meio ambiente e o desenvolvimento conjuntamente, e da politica e pesquisa 
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atuarem de forma a estabelecerem elos entre os sistemas ecol6gicos, as atividades e necessidades 
economicas e as atividades s6cio-economicas. 

Dentre as diversas linhas de planejamento existentes, Almeida et alii (1993) indicam duas vertentes 
principais. Uma linha, chamada de demanda que "estuda a problematica economica e social da 
populavao e define os objetivos a alcan9ar"; a outra, denominada ofe!!l!, que "examina as 
caracteristicas do meio em que se desenvolve a atividade hurnana, definindo as possibilidades atuais 
e potenciais de satisfazer a demanda". 

Para esses autores "planejamento ambiental consiste em urn grupo de metodologias e procedimentos 
para avaliar as conseqi.iencias ambientais de urna avao proposta e identificar possiveis alternativas a 
esta ayiio (linha de demanda): ou urn conjunto de metodologias e procedimentos que avalia as 
contraposi90es entre as aptid5es e usos dos territ6rios a serem planejados (linha de oferta)". 0 
processo de planejamento ambiental, que tern passado de seqi.iencial para interativo, e ciclico e se 
realimenta constantemente. A diferen9a entre planejamento ambiental e gestiio, esta em que o 
primeiro seria a teoria e o segundo a ayiio. No entanto, planejarnento, politica, lei e gestiio estiio 
estreitamente relacionados. 

Alguns autores, como Mateo Rodriguez (1994), discutem a efetividade do processo de planejamento 
ambiental tambem pelo desenvolvimento de medidas de gestiio e monitoramento do meio, e da 
aplica91io destas medidas numa fase de vigiliincia do uso dos recursos naturais. Dessa forma, o 
planejamento ambiental, para este autor, deve garantir de forma completa, as condi9oes ecol6gicas 
para o desenvolvimento efetivo da produ91io social e todas as atividades da populayiio, atraves do 
uso racional e da proteyiio dos recursos do meio ambiente, articulando-se atraves de quatro niveis 
devidamente integrados: 

• Organizayiio Ambiental do Territorio: para determinar urn modelo constituido por tipos 
fundamentais de usos para cada parte do territ6rio; suas entidades de operacionalizayiio, e os 
instrumentos administrativos, juridicos e sociais que assegurem sua aplica91io; 

• Avalia~o Ambiental de Projetos: que e urn processo dirigido para determinar e avaliar a 
responsabilidade ambiental potencial das a9oes e obras previstas a serem estabelecidas no territ6rio; 

• Auditoria e Peritagem Ambiental: que siio ferramentas usadas para conhecer a eficacia dos 
programas ambientais, o controle do Estado, a qualidade ambiental, os problemas ambientais nos 
territ6rios e as responsabilidades ambientais das diferentes entidades, com o prop6sito de aplicar 
medidas dirigidas a corrigir ou mitigar impactos; e 

• Gestiio do Modelo de Planejamento Ambiental: implica na colocayiio em priitica dos 
elementos estrategicos e taticos do planejamento ambiental, por meio de medidas administrativas, 
juridicas e economicas pertinentes. Ainda mais, inclui o controle e monitoramento do estado dos 
geossistemas e da vigiliincia do uso dos recursos naturais, com o prop6sito de garantir o 
curnprimento do modelo de organiz.ayiio ecol6gica e implementar as devidas corre9t'ies. 

0 mesmo autor propt'ie ainda seis fases de realizayiio do processo de planejamento ambiental, que 
caracterizam seus componentes especificos, produtos ou resultados, e por instrurnentos concretos da 
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amilise regional: Fase de Organiza9iio; Fase de Inventario; Fase de Analise; Fase de Diagn6stico; 
Fase Propositiva e Fase Executiva. 

Dessa forma, o planejarnento constitui, para este autor, urna ferrarnenta efetiva para a conquista da 
sustentabilidade e urn dos instrumentos principais da politica arnbiental. Pode-se inferir que esta 
linha aproxima-se mais de trabalhos desenvolvidos no ambito da Gestiio Ambiental dando enfase a 
discussoes politico-sociais. 

Segundo Serrano Rodrigues,l991 (In Mateo Rodriguez, 1994), o planejarnento arnbiental funciona 
como urn complicado sistema de procedimentos, com as seguintes metas: - revelar as 
potencialidades e restri90es do territ6rio; - conceber a racionalidade dos sujeitos sociais que 
constituem os atores da ocupayiio do espayo, arbitrando politicas que levem a urn manejo adequado 
dos recursos; - buscar o equilibrio entre as eficiencias ecol6gicas, economica e social; - encaminhar 
a gestiio de modelos altemativos do uso da capacidade de suporte do meio arnbiente; - integrar 
indicadores ambientais, proporciommdo urn macro real de informa90es ecogeograficas; - constituir 
urn sistema hierarquicamente articulado de tecnicas e procedimentos normativos; e conceber o 
espayo como sistema complexo, formado por unidades taxonomicas dispostas hierarquicarnente, 
suscetiveis a urna organiza9ii0 e assimila9iio planejada. 

Uma outra linha de pesquisa em planejarnento e a vertente da "ordenayiio territorial", que se elabora 
sob o enfoque da conserva9iio arnbiental. Segundo Orea (1994) ordenayiio territorial e urna 
expressiio do estilo de desenvolvimento, e pode ser definido como "a projeyiio espacial das politicas 
social, cultural, arnbiental e economica de urna sociedade". A origem de seu uso esta na "tentativa 
de integrar a planifica9iio s6cio-economica com a fisica, buscando a consecu9iio da estrutura 
espacial adequada para urn desenvolvimento eficaz e eqiiitativo da politica economica, social, 
cultural e arnbiental da sociedade; trata-se de superar parcialmente o enfoque tematico da 
planificayiio sectorial e da reduzida escala espacial do planejarnento municipal". 

Sendo assim, ordenar o territ6rio significa vincular as atividades hurnanas ao territ6rio. Estara 
havendo ordenayiio territorial quando se toma em conta o territ6rio na definiyiio da estraregia de 
desenvolvimento e conservayao e quando se vincularn a eles as atividades que se configurarn desta 
estrategia. 

As discussoes sobre a necessidade de interayiio entre os modelos de planejarnento territorial, 
ambiental, rural, municipal e outros tern urn vasto espa90 na literatura. A distin9ii0 entre esses 
modelos, enquanto defini90eS, se mantem pela abordagem interdisciplinar em que se desenvolvem 
estudos em planejarnento ambiental. Dessa forma, considera-se que estas discuswes sao 
fundamentais para a continuidade dos processos de cunho cientifico e tecnico dos modelos de 
planejarnento. 

Segundo Pablo ( 1994 ), o planejamento ambiental se processa, primeiramente, pela identificayiio 
previa de conflitos. Deve ser tratado atraves de urn conjunto de dados que representa os aspectos 
reais do meio arnbiente. A informa9iio ambiental e selecionada a partir de urn conjunto de dados 
relativos a indicadores ambientais como: solo, agua, atmosfera, flora e fauna ou fatores s6cio
economicos e, atraves da analise das situayoes de conflito que afetam a qualidade ecol6gica e s6cio
economica do meio ambiente (definido pelo autor como EPs ou problemas ambientais). Os 
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"problemas ambientais" tambem podem ter origem a partir de atitudes gerenciais administrativas ou 
tecnol6gicas. Estes parfu:netros, devem, portanto, ser considerados na etapa de identificas:ao de 
conflitos. 

Perazza et alii (1985) e Leal (1995), escrevem sobre os diversos metodos e tecnicas desenvolvidos 
em planejamento ambiental, e sobre sua utiliza9iio nos estudos do meio, considerando a abrangencia 
da tecnica quanto a natureza das atividades a serem analisadas. Algumas das propostas 
metodol6gicas analisadas pelos autores, foram: Tecnicas "Ad Hoc" ou "Espontaneas", Listagens de 
Controle ou "Checklists", Matrizes; Superposis:ao de Cartas, Metodos Quantitativos e Redes de 
Intera\)iio. Orea (1994) discute esses e outros metodos como multicriteriais e multiobjetivos e 
tecnicas de ponderas:ao. Em dias atuais, muitos pesquisadores utilizam estrategias de "ecologia da 
paisagem" como ferramenta metodol6gica para planejamentos ambientais (Santos, R F. et alii, no 

prelo). 

As tecnicas de Geoprocessamento e Sistema de Informas:ao Geogcifica (SIG), possibilitam analise 
das informas:oes tematicas e oferecem subsidios ao planejamento agricola e ambiental (Valerio 
Filho, 1994, in Santos, 1997). 0 SIG e urn sistema com hardware e software capaz de armazenar, 
manipular, transformar, analisar e exibir informas:oes geo-referenciadas, contidas em mapas e/ou 
bancos de dados, gerando novas informas:oes, que por sua vez, auxiliariio o processo de tomada de 
decisoes (Burough, 1986, in Santos, 1997). Quanto ao planejamento e gerenciamento, este sistema e 
alimentado basicamente com mapas, tabelas, dados de GPS, arquivos eletronicos (digitais) de mapas 
e seus atributos, fotos aereas, imagens de satelite, etc. (Santos, 1997). Portanto, urn SIG destina-se a 
atuar como urna ferramenta eficiente de planejamento em todas as aplicas:oes que fazem uso de 
mapas; ou seja, todas as atividades que envolvem a coleta de dados sobre a superficie terrestre 
podem ser beneficiadas por urn sistema dessa natureza, aurnentando por exemplo, a eficiencia no 
manuseio de dados cartograficos como tambem possibilitando a combinas:ao de informas:oes 
geograficas em urna grande variedade de formas (Valerio Filho, 1994, in Santos, 1997). 

De acordo com Stow (1994) e importante o uso de SIG no estudo da ecologia da paisagem, devido a 
possibilidade de se trabalhar com dados ecol6gicos em urna variedade de escalas de forma 
hierarquica; possibilitando estruturar urn banco de dados ambientais, mas com a preocupas:ao de 
integrar estas informas:oes de maneiras diversas e complexas (Risser & Treworgy, 1985 in Stow, 
1994). 0 estudo da ecologia da paisagem eo uso de SIGs sao reconhecidamente entendidos como 
urna 6tima combina9iio em pesquisas e aplicas:oes em urn grande nfunero de disciplinas. 

2.3 ECOLOGIA DA PAISAGEM 

Haines-Young et alii(1994), citam que para se entender o significado das mudans:as ambientais, 
tem-se que adotar urna visao de perspetiva integrada dos problemas ambientais, ou seja, eles 
raramente se submetem a lirnites convencionais, e sua solus:ao requer tanto o conhecimento dos 
aspectos ecol6gicos e fisicos dos sistemas ambientais como sua interas:ao como fatores sociais, 
economicos e politicos. A ecologia da paisagem procura compreender parte desta integras:ao (sobre 
este tema, os autores Forman, Zonneveld e Godron, completam muitas discussoes). Esta linha 
metodol6gica tern urna longa hist6ria na Europa, e urn tanto recente na America do Norte. 
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Particularmente, as pesquisas tern se desenvolvido nos continentes europeus e norte-americana e em 

outros paises de lingua inglesa, notavelmente na Australia (Bridgewater, 1994). 

Historicamente, e comum usar o termo paisagem para se referir a extensas areas de terra Segundo 

Forman & Godron (1986) as defini9(ies usadas na Geografia por Mikesell (1968), Grossman (1977), 

Luder (1981) focalizam essencialmente sobre a dinfunica das rela9(ies entre as formas naturais ou 

regioes fisiogriificas e os grupos e culturas humanas. Ainda, segundo este autor, determinados 

pesquisadores buscam atraves da Ecologia da Paisagem entender processos e formas do meio; o 

pioneiro em ecologia da paisagem, o ge6grafo alemiio Carl Troll, definiu-a como o estudo das rela9(ies 

fisico-biol6gicas que governam as diferentes unidades de uma regiao. Ele considerou as rela9(ies 

verticais ( dentro de uma unidade espacial) e horizontais (entre unidades espaciais ). 0 estudo das 

re!a95es verticais foi amplamente usado em algumas decadas passadas, onde estas rela95es sao aquelas 

existentes entre as plantas, animais, ar, iigua e terra dentro de uma unidade espacial relativamente 

"homogenea". No entanto, o que diferenciou a ciencia da ecologia da paisagem das demais foi 

justamente o enfoque sobre as rela95es horizontais, isto e, as rela9(ies entre as unidades espaciais. 

Zonneveld (1989), desenvolveu uma descri((ao biisica de ecologia da paisagem e usou diferentes termos 

para descrever elementos biisicos da paisagem, como Ecotope, Land facet, Land system e Main 

landscapi. Seus estudos tern sido desenvolvidos no sistema europeu, e paisagem e considerada como 
sendo " ... a parte do espa((O sobre a superficie terrestre, que consiste de urn complexo de sistemas, 

furmado pelas atividades do solo, iigua, ar, plantas, animais e homem e por suas furmas fisionornicas 

peculiares e reconheciveis (Bridgewater, op. Cit.). 

Forman & Godron (1986) estabeleceram 4 criterios para compreender unidade de paisagem: (a) o 

"cluster" dos tipos de ecossistema, (b) os fluxos ou intera9(ies entre os ecossistemas de urn "cluster", 

(c) a geomorfulogia eo clima e (d) o reajuste aos regimes de distUrbios. Uma quinta caracteristica que 

deve ser considerada e a possibilidade de se ter uma abundancia de "cluster" dentro de uma paisagem, 

o que poderii, em muitos casos, criar uma nova paisagem Dessa forma, paisagem pode ser definida 

como urn espa((O heterogeneo composto por "clusters" que interagem de forma similar por todo o 

espa((O. A escala tambem e urn importante fator para compreender como se dao deterrninadas rela9(ies. 

Portanto, o estudo da ecologia da paisagem para esses autores, deve estar focalizado sobre tres 

caracteristicas da paisagem: a estrutura ou as rela9(ies espaciais entre os diferentes ecossistemas ou 

elementos presentes; a func§o ou a intera((3.o entre os elementos espaciais e as modificaciies que 

ocorrem na estrutura e fun((3.o do mosaico ecol6gico a todo tempo. 

Ontros estudos de particular importilncia foram desenvolvidos na Australia, atraves do Connnonwealth 

Scientific and Industrial Research Organization - CSIRO. Mais especificadamente Cbristian & Stewart 

(1953) do CSIRO (Bridgewater, 1993) desenvolveram uma serie de classifica9(ies de paisagem atraves 

da combina((ao de elementos como: solo, vegeta((ao e relevo de maneira a se identificar facil e 

rapidamente as unidades de paisagem Estas unidades forarn usadas como base para o mapeamento da 

paisagem da Australia, atraves de uma variedade de sistemas com base nos "sitios" - uma parte da 

superficie terrestre que apresenta uma uniforrnidade nas caracteristicas de relevo, solo e vegeta((ao. 

2 Esses elementos compOem niveis diferentes de inform~fio de paisagem. podendo partir de urn. mesmo "objeto''. e sao 
compreendidos e descritos em niveis diferenciados de escala de arnllise 
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Neste sentido "sitio" e sinonimo de "ecotopo". Os sitios sao combinados em mn segundo nive1 
hierarquico como unidade de paisagem e relatados segundo suas carateristicas particulares 

De acordo com Vink (1983), paisagem e a esfera na qual mna variedade de processos esta ativo. A 
Eco1ogia da paisagem enfoca a inter~ao destes processos e sua estrutura, a fim de que os impactos 

hmnanos sobre o arnbiente possam ser compreendidos. A partir deste conhecimento, as a<;{ies e 
estraregias de manejo sustentavel podem ser desenvolvidas. Para este autor, o estudo da paisagem e 
" ... o estudo das rel~oes entre os fenomenos e processos que ocorrem na paisagem ou na geosfera, 
incluindo as comunidades de planta, aninlais e homem." (Bridgewater, op. cit.). 

Os es~s urbanos que se associarn a areas com sistemas naturais e atividades rurais apresentam mn 

contexto complexo de rel~iies horizontais e verticais. Dessa forma, considera-se que o planejarnento 
do meio baseado em premissas de estudo da paisagem e uma alternativa a ser experimentada, 

principalmente em urn territ6rio de AP A, como nos distritos de Sousas e Joaquim Egidio, municipio de 

Campinas/SP. 

2.4 EDUCA(:AO AMBIENTAL 

A Educavao Ambiental tern origem remota na educ~ao sanitaria e na educa~ao conservacionista da 
decada de 60, e vern se definindo como arnbiental a partir da Conferencia de Estocolmo, de 1972, 

tendo sido objeto de confen:!ncias intemacionais especificas, das quais a de maior importancia 
hist6rica foi realizada em Thilizi na Ge6rgia, no ano de 1977. 0 capitulo 36 da Agenda 21 e 

dedicado a prom~ao do ensino, da conscientizavao e do treinamento que incluem como objetivo 
fundamental da educa~ao ambiental, "lograr que os individuos e a coletividade compreendam a 
natureza complexa do meio arnbiente natural e do meio ambiente criado pelo homem ... e adquiram 

os conhecimentos, os valores, os comportamentos e as habilidades pniticas para participar 
responsavel e eficazmente na preven~ao e na solu~iio dos problemas ambientais e na gestiio da 
qualidade do Meio Ambiente" (Bredariol, 1998). 

Sobre questoes relativas a educa~ao ambiental, na Legisla~ao Ambiental Brasileira, tem-se o 

Decreto Federal 73.030, de 30 de dezembro de 1973, que criou a Secretaria Especial do Meio 
Ambiente no ambito do Ministerio do Interior estabelecendo entre suas atribui~oes a de "promover o 

esclarecimento e a educa~ do povo brasileiro para uso adequado dos recursos naturais, tendo em 
vista a conserva~ao do Meio Ambiente". A Lei 6.938/81 que institui a Politica Nacional do Meio 
Ambiente, inclui entre os principios dessa politica, "a edu~ao ambiental a todos os niveis de 
ensino, inclusive a educ~ao da comunidade, objetivando capacita-la para a participa~ao ativa na 
defesa do meio arnbiente"; a Constituivao Federal de 1988 incumbe o Poder Publico de "promover a 

educavao arnbiental em todos os niveis de ensino e a conscienti~ao publica para a preserva~ao do 
meio arnbiente" e reconhece como campos da educa~ao ambiental, a educa~ao escolar (niveis de 
ensino) e a educ~ao comunitaria (conscientizavao publica). Por ultimo, a Lei 9.605 de 12 de 

fevereiro de 1998, de Crimes Ambientais, estabelece entre as penas restritivas de direitos, a 
presta~ao de servi~os a comunidade, que pela pessoa juridica consistici, entre outros programas e 

projetos arnbientais, no custeio a projetos de educ~ao arnbiental. 
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Sao muitas as defini90es encontradas sobre educa9ao ambiental, que vao desde a veicula9ao de 
informa90es sobre meio ambiente ate a formulayao de politicas atraves da organiza9ao e 
participayao de comunidades para a defesa do meio ambiente. Mas, sao os objetivos de urn plano e a 
metodologia empregada para se atingir tais objetivos que caracterizam os programas de educa9ao 
ambiental e garantem seus resultados. 

Para Ribeiro (1994) a educayao ambiental e urn instrumento de auto-reflexiio permanente, atraves 
dos quais as pessoas envolvidas sao personagens conscientes e responsaveis por suas a9oes. 
Contudo as discussoes sobre educayao ambiental vao alem de urn instrumento de auto-reflexiio, e 
tern dado prioridade a concepyiies politicas, filos6ficas e culturais e a autonomia, cidadania e justiya 
social, que devem ser construidas diariamente sobre a base de nossas rela9oes afetivas, educacionais 
e sociais (Reigota, 1998a). Para Reigota (1998a) a "educayao, tanto formal, informal, ambiental ou 
familiar, s6 sera completa quando o individuo puder aprender, em varios momentos de sua vida, 
pensar sobre si, agir de acordo com seus principios e viver sobre bases criadas por seus pr6prios 
criterios, tomando-se autonomos e independentes, ou ainda melhor, ser". Neste contexto, autonomia 
envolve o ser que e capaz de se reconhecer como parte de urna sociedade coletiva. Em urn contexto 
global, a educa9ao ambiental envolve expandir nossa cidadania, assim como nossos limites 
imediatos de participayao e a9ao politica. 

Dessa forma, a educayao ambiental, seja como educa9ao escolar ou como educayao comunitaria 
parte do pressuposto de que "mudan9as sociais ocorrem constantemente, seja de forma brusca -
atraves de processos revolucionarios, seja de forma mais lenta, atraves de alterayoes de 
comportamentos, hitbitos, atitudes, ideias, cren9as." (Rutkowski et alii, 1998). 

0 desenvolvimento e a aplicayao de metodologias de educa9ao ambiental, seja atraves de animayao 
comunitaria, agitayao e propaganda, marketing de interesse social e comunica9ao, desenvolvimento 
comunitario, planejamento participativo, educa9iio popular e extensao universitaria, como descreve 
Bredariol (1998), devem estar direcionados e formulados para urna determinada representayao 
social. Ou seja, o primeiro passo para a realiza9ao de urna proposta de educayao ambiental deve ser 
a identifica9ao das representa90es das pessoas envolvidas no processo, tanto em re1ayao aos agentes 
educadores quanto aos educandos (Reigota, prelo). E muito comurn, a restri9iio do publico alvo aos 
prograrnas de educa9iio ambiental, a crian9as em idade escolar, as popula90es de baixa renda e as 
lideran9as comunitarias. No entanto, outros agentes como tecnicos de govemo, gestores, 
empresarios e empreiteiros e mesmo a elite intelectual de urna sociedade, apresentam dificuldades 
para lidar com questoes ambientais e tern muito a aprender sobre democracia e prote9ao ambiental 
(Bredariol, 1998). 

Dessa forma, os resultados da a9iio educativa dependem, alem de prazos longos e continuidade de 
trabalho, da completa intera9iio com a comunidade que se esta trabalhando e da reconstru9iio da 
representayao social. 
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3. MATERIAL E METODOS 

3.1 DESCRI<;:AO FiSICA E CARACTERIZA<;:AO DA AREA DE ESTUDO 

Este estudo foi desenvolvido na "Zona de Conservaorao Ambiental" (Z.Amb.) defmida pelo Plano de 
Gestao da Area de Proteo;:ao Ambiental de Sousas e Joaquim Egidio (1996), localizada no distrito de 
Sousas, no pon;:ao nordeste do municipio de Campinas (46°52'30" e 47°00'00W'', 22°45'00" e 
22°56'00"S) estado de Sao Paulo (FIGURA 3.1). A area encontra-se inserida no compartimento 
geomorfol6gico do Planalto Athlntico caracterizada, predominantemente, por relevo de colinas e 
morrotes, a altitude varia entre 630 e 930 metros. 

0 clima da regiao, segundo a classificaorao de Koppen, e do tipo Cwa - mesotermico com veroes 
quentes e estaorao seca de inverno, com temperatura media anual de 20° C, sendo que no mes mais 
frio a media e inferior a 18° C e superior a 3° C e, no mes mais quente superior a 22° C; com 
precipitaoroes medias anuais em torno de 1.400mm e abaixo de 60mm durante o inverno 
(Cristofoletti & Federici, 1972). 

A Z.Amb. apresenta dois padr5es principais de uso: uma extensa area ocupada por propriedades 
rurais, localizadas no alto e medio curso do Ribeirao Cachoeira e, uma area ocupada atualmente por 
urn loteamento rural. 0 Loteamento Colinas do Atibaia estii subdividido nos m6dulos minimos do 
INCRA (20.000 m2

) e destinado a chacaras de lazer. 

Na area onde nasce o Ribeirao Cachoeira e na pororao leste desta zona concentram-se pastos sujos, 
capoeiras e pequenas areas agrfcolas, predominando areas de pastagem; ocorrem ainda algumas 
areas de pasto limpo, geralmente constituidos por Braquiarias. A Mata Ribeirao Cachoeira, com 
210,39 ha, localizada proxima a foz do Ribeirao Cachoeira como rio Atibaia, representa cerca de 
13% da area total desta zona. Em toda a area encontram-se pequenos maci9os arb6reos compostos 
por remanescentes de mata alterada e mata ciliar em alguns trechos dos rios. 

Existem pequenas areas de cultivos agricolas temporarios e permanentes representadas por 
agricultura de subsistencia ou forma9ao de pomares. Na pororao central desta zona encontram-se 
algumas areas de reflorestamento que sao explorados pela Ripasa - empresa de papel e celulose. Esta 
area de reflorestamento situa-se entre as fazendas agropecuarias e o loteamento rural. Ocorrem, 
ainda no interior das propriedades rurais varios afloramentos de matac5es, nao existindo qualquer 

atividade extrativa. 

Esta zonae cortada pelas estradas municipais CAM 120, proveniente de Joaquim Egfdio e CAM 
367 proveniente de Sousas, ambas em pista de terra, possibilitando acesso a Represa do Jaguari e ao 
municipio de Pedreira. As demais estradas sao em geral vias de acesso secundario que servem as 
fazendas locais. 
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3.2 ~TEFUJlL 

Os materiais utilizados em cada etapa estiio discriminados no QUADRO 3.1 

QUADRO 3.1 RELA<;:AO DE MATERIAL UTILIZADO 

Etapas de Trabalho 

lnventario e Diagn6stico 
Am bien tal 

ldentifica\'io e Sele\'ao de 
Alternativas de A~ao 

Defini\'ao de Diretrizes e 
Propostas de Manejo 

3.3 METODOS 

Material 

• Fotos Aereas verticais pancromaticas em escala aproximada 1:25.000 (sobrevoo 

Cruzeiro do Sui, de junho de 1994, executado pela BASE Aerofotogrametria e 

Projetos S.A), c6pias laser em papel couche 125g; 

• Estereosc6pio de bolso; 

• Estereosc6pio de espelho Zeiss; 

• Mesa de luz tamanho A2; 

• Cfunara fotognifica 35mm; 

• Dados Cartognificos; 

• Cadastros e plantas cadastrais; 

• F ormulano de entrevista estrutnrada; 

• Microcomputadores: PC 486 DX2, 80 MHZ, 16MB- instalado em rede e 
Pentium II 233 MMX, 32MB, 3.2 Gb, monitor 15'; 

• lmpressoras: HP jato de tinta 692c e Hp-Lasetjet 5L; 

• Scanner colorido HP- scanjet 3c-T; 

• Mesa digitalizadora tamanho A,; 

• Softwares: MOffice, AutoCadRI2 e Auto Cad13; DXFCom, Sistemas de 
InfoflJlal'ilo Geognifica Surfer 3. 2 e Idrisi 2 for Windows; M.Office; Photo Paint; 

• Material de lahorat6rio de saneamento (reagentes e vidrarias); 

• Material de escrit6rio; 

• Material bibliognifico. 

• Microcomputadores: PC 486 DX2, 80 MHZ, 16MB- instalado em rede e 
Pentium II 233 MMX, 32MB, 3.2 Gb, monitor 15'; 

• Impressoras: HP jato de tinta 692c e Hp-Lasetjet 5L; 

• Programas: M.Office; Idrisi 2; Photo Paint; 

• Material de escrit6rio; 

• Material bibliognifico 

• Microcomputadores: PC 486 DX2, 80 MHZ, 16MB- instalado em rede e 

Pentium II 233 MMX, 32MB, 3.2 Gb, monitor 15'; 

• lmpressoras: HP jato de tinta 692c e Hp-Lasetjet 5L; 

• Programas: M. Office 

• Material de escrit6rio; 

• Material bibliogni!ico 
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Foi usada a abordagem metodol6gica desenvolvida por Forman & Zonneveld (1994), sobre estudo 
da paisagem para a defmi~ao das etapas do planejamento. Segundo esses autores, as unidades 
homogeneas, que constituem a paisagem, sao identificadas atraves da heterogeneidade vertical e 
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horizontal de urn espa~o, englobando o conhecimento cientifico a cada estrato ou elemento 
componente. 

A partir do estudo das intera~oes entre os vanos elementos que compiiem a paisagem foram 
defmidas as seguintes etapas do planejamento: I. lnventario; 2. Diagnostico e Avaliat;iio de 

Conjlitos e 3. Alternativas de At;iio e Diretrizes de Ocupat;iio. Neste tipo de pesquisa, as etapas 
definidas, deixam de ser seqiienciais para serem desenvolvidas de forma articulada e complementar 
a cada resultado ou novo dado acrescentado ao processo. Essas etapas foram desenvolvidas segundo 
fases de trabalho, ou seja, cada dado coletado e cada informa~ao trabalhada foram constituindo o 
banco de dados e alimentando as respostas para as questoes inidais da proposta. Essas fases 
encontram-se descritas nas Etapas equivalentes. 

3.3.1 ETAPA I -INvENT ARlO 

0 Inventario foi desenvolvido segundo a metodologia sugerida por Pablo (I 994). Em SIP A (Sistema 
de Inform~ao para Planejamento Ambiental), os problemas ambientais (EPs) devem ser analisados 
em diferentes escalas de detalhes para cada categoria especifica de problemas e atividades diferentes 
de manejo. Assim, os EPs puderam ser reconhecidos em urn banco de dados atraves da: 

- denominacao do problema como parte de referenda de urna tipologia e loc~ao especifica; 

- referenda, a fun de estabelecer urna ordem de estrategias de pianos de a~ao de acordo com as 
prioridades do problema e a capacidade de manejo dos diferentes niveis de administra~ao, dessa 
forma, monta-se urn banco de dados; e 

- descricao, como urn conjunto de aspectos mais detalhados obtidos atraves da referenda. A 
informa~ao obtida resultou nurna diagram~ao das informa~oes, incluindo: fonte de informa~ao, 
percep~ao social, agencia govemamental, referencias geognificas, Iegisla~ao e problemas gerais, 
constituindo-se assim o banco de dados para os Problemas Ambientais. 

0 processo de denomina~ao, referenda e descri9iio de urn EP foi equivalente a abertura de urn 
dossie ou Inventario. Durante esta etapa foi necessirrio compreender a diniimica de uma serie de 
problemas e o contexto hist6rico em que os problemas estii.o inseridos. Nem todas as informa9iies 
obtidas durante este levantamento foram usadas, mas apenas aquelas que se apresentaram de forma 
significativa para os objetivos que se pretendeu atingir. 

Portanto, a Etapa I: Inventario foi dividida em tres fases com diferentes escalas de analise e temas, 
constituindo o banco de dados. As fases desta etapa foram organizadas em: J. Cenario Global da 
Area de Estudo; 2. Importtincia e Valor da Mata; 3. Uso Urbano e Rural e Caracteristicas S6cio

Econ6micas. 
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3.3.1.1 Cenario Global da Area de Estudo 

Esta fase teve o objetivo de levantar informa~oes sobre toda a area de estudo e vizinhan~as relativas 
ao meio fisico-bi6tico e s6cio-econ6mico. Para isso foram realizados: estereoscopia de fotos aereas, 
vistorias de campo, aplica~lio de questionarios e analise de dados secundarios, resultando em mapas 
tematicos com informa~oes de cada pariimetro ambiental analisado. As escalas de trabalho usadas 
foram: 1:50.000 e 1:25.000. 

Tratamento dos dados obtidos 

Os dados obtidos foram organizados e apresentados, sempre que possivel, em mapas. As 
informa~oes nlio mapeaveis foram tabeladas e referenciadas as areas de abrangencia do fato 
observado. 0 hist6rico das a~oes antr6picas sobre a area foi apresentado em forma de texto. 

a) Produ~ii.o de mapas 

Foram reproduzidos mapas tematicos e cartas referentes as seguintes categorias: rede hidrognifica, 
vias de acesso, declividade, uso atual da terra e cobertura vegetal. Manteve-se a mesma escala de 
trabalho dos dados originais obtidos por interpreta~lio de fotos aereas pancromaticas verticais ( voo 
Cruzeiro do Sui) de 1994. Foram compilados os mapas de relevo, terrenos e capacidade de uso da 
terra da SEPLAMA/PMC (1996) e de clima do IAC (1986-1997) (QUADRO 3.2). Os indicadores 
ambientais basicos para a avalia~lio do meio natural (QuADRO 3.3) foram considerados segundo as 
abordagens de planejamento, conserva~lio e educa~lio (SpeJleberg, 1992; Haines-Young, et.al, 1993; 
Zonneveld & Forman, 1990; Reigota, 1998; Morero, 1996). 

QUADRO 3.2 INFORMA<;:OES CARTOGRAFICAS 

Informa~o Cartognifica 

Geologia 

Terrenos 

Uso da terrae Cobertura Vegetal 

Rede hidrogn\fica 

Vias de Acesso 

Declividade 

A¢es impactantes 

Fonte-Ano 

Instituto Geologico - 1993 

Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente - 1996 

Fotografias aereas pancron:u\ticas verticais- 1994 

Fotografias aereas pancron:u\ticas verticals- 1994 

Fotografias aereas pancromaticas verticals- 1994 

Plantas altimetricas elaboradas por Mapa-Serv. Tee. De Agrimensura 

SIC LTDA. Folhas Colinas o Atibala (1989); Colinas do Atibaia TI 

(1989); Colinas do Atibala ill (1992). 

Secretaria de Economia e Planejamento do Estado de Sao Paulo -

1978-79. Plantas altimetticas: SF-23-Y-A-VI-3-NO-C -Fazenda 
Espirito Santo; SF-23-Y-A-VI-3-NO-D-Fazenda Santana de 

Atalala; SF-23-Y-A-VI-3-NO-E- Souzas I; SF-23-Y-A-VI-3-NO-F 

- Fazenda das Pedras 

F otografias aereas pancron:u\ticas verticals - 1994 

Plantas altimetticas elaboradas por Mapa-Serv. Tee. De Agrimensura 

SIC LTDA. Folhas Colinas o Atibala (1989); Colinas do Atibaia TI 

(1989); Colinas do Atibaia ill (1992). 

Escala 

1:50.000 

1:50.000 

1:25.000 

1:25.000 

1:25.000 

1:2.000 

1:10.000 

1:25.000 

1:2.000 
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QUADRO 3.3: INDICADORES UTILIZADOS PARA A AV ALIACAO DA CONSERVACAO DO MEIO 

Indicadores 

Clima 

Geologia 

Geomorfologia 

Solos 

Processos 

Erosivos 

Rede 
Hidrogrftfica 

Potencial 

Mineral 

Cobertora 

Vegetal 

Agricultura e 

Pastagens 

Reflorestamentos 

Puros e Mistos 

Vias de Acesso 

Poluil'l!O 

Educa~iio e 
ONG's atuantes 

Notas; 

Patiimetros 

Valores de temperatura e precipitayao, mnidade relativa, 

insola¢o diana e dire\'l!O do vento 

Substrato rochoso; Fofllllii'OeS geol6gicas; Formas de 
relevo 

Tipo de solo, Classes de capacidade de uso das terras; 

Interpolayiio e Modelo Digital de Elev111'iio*; Classes de 

declividade 

Indice de Qualidade da Agua; Caracteristicas biol6gicas, 

quimicas e fisicas**; Contamina9Ao 

Minerais encontrados; Ocorrencia e tipo de e~iio; 
Legislayao referente 

Area arborizada, cultivada e reflorestada; Tipo de 

cobertora (arb6rea, herbacea); localiza¥iio, estabilidade, 

abundiincia, raridade, representatividade, singularidade, 

interesse cientifico, atra~iio turistica e/ou recreativa, 

especies, barreiras, corredores; Graus de conserv111'iio e 

al iio 

Area ocupada por propriedade; Tipo de produto agricola; 

Tipo de cri111'iio e nfunero de cabe~as por propriedades; 

A~es de manejo; Tipo de pastagem (natural ou 

hnplantada); Cicio de plantio; Acesso a ,jgua 
Especie; Sistema de Manejo; Idade aproximada do lote; 

Fun\'l!O (produ~iio economica ou ambiental) 

Acessos primarios, secundarios, trilhas; Tipo de 

transporte ( exclusivamente agricola, turistico, caminhao 
medio~pesado, camjnh§o leve, caminhao, carros de 

passeio, carro~ etc.); Tipo de carga transportada e 

escoamento; Trilfego medio diano das principais vias; 

Estado de conservayao das vias e projetos de novas vias 

No ar; solo; agua e sonora 

Padriies cultorais e atitudes; Promo\'l!O e divulg111'iio; 

Capacita~iio de atendimento; Institui~iio atuante sobre a 
regiiio: objetivos, atividades desenvolvidas Estrutura e 

niimero de integrantes 

Estrategia Metodo16gica 

Compila¢o de dados do lAC -

Es!a9iio Meteorol6gica (hist6rico de 
lOanos 

CompiJal:iio bibliogrftfica e 

cartogrftfica 

Compil11\'iio Cartogrftfica e Sistemas 

de Inform11\'iio Geogrftfica 

Consulta bibliogrftfica, observ111'6es de 

campo e mapeamento; aruilises 

laboratoriais 

Consulta bibliogrftfica e observ111'5es 

de campo 

Mapeamento por fotos aereas; Sistema 

de Informa~ao Geogrftfica, consulta 
bibliogrftfica e a pesquisadores e 

observa~iies de campo 

Mapeamento por fotos aereas; Sistema 

de Informa¢o Geogrftfica, consulta 

bibliogrftfica; aplica\'l!O de entrevistas 

estruturadas e observ111'iies de campo 

Mapeamento por fotos aereas; Sistema 

de Informa\'l!O Geogrftfica; visitas de 

campo e entrevistas com 
pesquisadores ; consulta bibliognillca 

Mapeamento por fotos aereas; Sistema 

de Infofllllll'iio Geogrftfica; visitas de 

campo e entrevistas com 

pesquisadores ; consulta bibliogrftfica 

Consultas bibliogrftficas, observa~es 
de campo e aruilises laboratoriais. 

Consultas bibliogrftficas e aplica~iio 

de entrevistas estruturadas 

* Descriyao do metoda utilizado no item: MCtodo de lnterpokv;fio e GerOflio de Modelo Digital de Eleva;iio 
** Descriryao dos metodos utilizados no item: Metodos utilizados para caracterlzafiio da Ggua supeificial 

• Metodo de Interpola~iio e Gera~o de Modelo Digital de Eleva~iio 

A carta topogr.ifica ou de altitude ( curvas de nivel, obtidas a partir de plantas altimetricas) fornece 
os dados para a gera~o dos modelos digitais de eleva~iio. Para a gera~iio dos Modelos Digitais de 
Eleva~ao foi utilizado o metodo de interpola~o "Minimum Curvature"- com pixel de 30 metros, 
atraves do Software Surfer. A superficie gerada pelo interpolador Curvatura Minima e analoga a 
uma superficie tenue, linearmente elastica passando de uma parte a outra sobre os valores dos dados 
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( eleva<;ao) com uma curva minima. A curvatura minima procura gerar a superficie mais suave 
possivel enquanto gera a grade procurando ser fie! aos dados o quanto possivel. 0 metodo permite 
que o maximo valor residual possa ser controlado, este parfunetro tern a mesma unidade dos dados, e 
o valor mais apropriado esta proximo de 10% dos dados de precisao. Por exemplo se os valores dos 

dados estao pr6ximos de 1.0 unidade, o valor maximo residual pode ser configurado para 0.1. 
Quanto maior for o valor do residuo menor sera a suaviza<;ao. 

• Metodos utilizados para caracteriza~o da agua superficial 

A qualidade da agua pode ser representada atraves de diversos parametros, que traduzem as suas 
principais caracteristicas fisicas, quimicas e biol6gicas. Dessa forma, foram feitas analises de alguns 

parfunetros para auxiliar na caracteriza<;ao do Ribeirao Cachoeira. Os parametros verificados e 
analisados foram: temperatura, pH, DQO, DBO, f6sforo, nitrogenio (amoniacal, nitrito, nitrato e 

Kjelda!Il) e coliformes. 

A maior parte das analises foi feita no Laborat6rio de Saneamento da Faculdade de Engenharia Civil 

- Unicamp. Em fun<;ao dos resultados e da eficacia obtida com a utilizayao do metodo escolhido 
para a primeira analise da serie de nitrogenio e f6sforo optou-se por enviar as amostras da segunda 
coleta a um laborat6rio de analises especializado para a analise destes parametros. Os pontos de 
coleta das amostras foram selecionados a partir das nascentes ate a foz, permitindo um espa<;amento 

entre cada ponto de coleta aproximado, a fim de associar o resultado das analises com a forma de 
uso e manejo do meio e as suas caracteristicas biofisicas. 

Os procedimentos de analise efetuados estao apresentados no QuADRO 3.4. 

QUADRO 3.4 METODOS DE ANALISE 

Parimetro Analitico 

DBO 
DQO 
Nitrogenio Amoniacal) 

Nitrogenio Total (Kje1dahl) 

Nitrato 

Nitrito 

F6sforo Total 

Colimetria 

Notas: 

Metodo 

S.M.E.W.W. 5210* 

S.M.E.W.W. 5220* 

S.M.E.W.W** e Cardoso*** 

S.M.E.W.W.** e Cardoso*** 

S.M.E.W.W.** e Cardoso*** 

S.M.E.W.W.** e Cardoso*** 

S.M.E.W.W.** e Cardoso*** 

S.M.E.W.W. *9221-B-C 

S.M.E.W.W. *9223-A 

* S.M.E.W.W. : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 1 gth ed. 1992. 

** S.M.E.W.W. : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 19m ed. 1995. 

**"' Metodo por anilise de injeyao de fluxo (FIA) 

3.3.1.2 Importancia e Valor da Mata 

0 objetivo desta fase de trabalho foi reconhecer, avaliar e documentar a importilncia do 
remanescente florestal para a conserva<;ao in situ atraves de analise espacial. A estrategia 

metodol6gica utilizada foi a mesma para todos os indicadores: informa<;oes bibliognificas e com 
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pesquisadores que trabalham na area; uso de Sistema de Informa9iio Geografica para estimativa de 
areas; visitas a campo e aplica9iio de questionario. A unidade de estudo, nesta fase, foi a Mata 
Ribeirao Cachoeira, e os parfunetros ou indicadores ambientais selecionados estao apresentados no 
QUADR03.5. 

QUADRO 3.5 INDICADORES DE CONSERVACAO DA MATA RIBEIRAO CACHOEIRA 

lndieadores 

Caracteristicas Gerais 

Raridade do Remanescente e Caracteristicas 

singulares 

Composiyao em especies e caracteristicas ligadas il 
Biodiversidade 

Especies diferenciadas da flom e fauna 

Sistemas Atuais de Seguranya 

Parametros 

Tipo e forma de vegetayao 

Tamanho de area 
Fisionomia, altura e porte* 

Trilhas: localiza£iio e caracterizayiio 

Disposiyiio no esp~ 

Indice de isolamento** 

Percentual ( cobertura da mata na regiiio/cobertura florestal 
total) 

Diversidade de elementos naturais. 

Flom 

Fauna 

Protegidas legalmente 
Em extinyao 

Ameayadas de extinyao 

Raras 

Aparato contra incendio 

Placas infonnativas 

Vigiliincia; Cercas e outros 

* Metodo utiliza.do descrito no item: Localiza(;iio dos pontos selecionados para elaborQ9iiO dos perfis esquemdticos 

** Metodo utilizado descrito no item: MJtodo para identificafiio do indice de isolamento 

• Localiza~iio dos pontos selecionados para elabora~o dos perfis esquematicos 

0 criterio de escolha dos pontos para a elaborafi:ao dos perfis esquematicos foi defmido em fimfi:ao 
dos resultados obtidos com a aplicafi:ao dos questionilrios e da representatividade social da mata. 

Estes resultados mostraram que a trilha principal e a mais freqiientada e tambem e urn dos setores 
onde a mata sofreu maior interferencia e alterafi:ao. A defmifi:aO dos pontos teve o auxilio do Dr. 

Waldir Mantovani, e eles apresentam de urna maneira geral algum obstaculo ou barreira natural ou 
urn objeto de contemplafi:iiO (urna especie emergente ou isolada). 

0 ponto 3 foi defmido a aproximadamente I 00 metros da entrada da mata pela trilha principal, pelo 
Loteamento Colinas do Atibaia, na Gleba B; na primeira clareira que surge nesta trilha. 

0 ponto 2 foi escolhido a aproximadamente ISO metros do ponto 3, alguns metros anteriores a urn 
obstaculo na trilha devido a urn grande tronco de arvore caido transversalmente na trilha. Neste 

mesmo ponto se pode ver a uns I 0 metros urna embauba isolada das demais arvores. 

0 ponto I foi escolhido em urn setor da mata com menor grau de alterafi:iiO. Este local fica em urna 

trilha secundilria, que tern inicio nurn entroncamento da primeira trilha, e onde se encontram 2 
troncos caidos urn sobre o outro. Esta trilha acompanha urn brafi:O do Ribeirao Cachoeira. 0 ponto 

escolhido foi onde o tronco de urna arvore, eurolado em cip6s, forma urn semi-arco, no lado 
esquerdo da trilha, sombreando o caminho. 
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Decidiu-se por urn perfil de 25 metros de comprimento e 3 metros de profundidade, sendo que foi 
fixado no centro da trillia a marca de 12,5m; ou seja, a partir do ponto central da trillia, trayou-se 
I2,5m a direita e I2,5m a esquerda. 

• Metodo para identifica~o do indice de isolamento 

0 indice de isolamento da mata Ribeirlio Cachoeira foi calculado em funviio dos fragmentos mais 
pr6ximos a esta mata. Os fragmentos selecionados, com areas superiores a 7ha, localizam-se 
tambem fora da area de estudo. Estes fragmentos, em diferentes estados de alteraviio, foram 
mapeados e enumerados, a partir do mapa de Vegetaviio Natural do Estado de Sao Paulo (Secretaria 
do Meio Ambiente, I989), em escala I :50.000. 

0 metodo para o calculo do indice de isolamento da Mata Ribeirlio Cachoeira foi adaptado de Lugo 
(1988) e o resultado obtido foi analisado a partir do estudo desenvolvido por Santos & Mantovani 
(I982). Os seguintes procedimentos foram seguidos para a obtenviio do indice de isolamento: 

I. a mata Ribeiriio Cachoeira foi definida como a area referencial e atraves de uma varredura 
circular, foram selecionados todos os fragmentos que se posicionavam mais pr6ximos a esta 
area. 0 raio da varredura niio se restringiu a area de estudo; 

2. cada fragmento mapeado recebeu urn niimero de identificaviio; 

3. foi marcado urn ponto central na area referencial e nos demais fragmentos; 

4. a partir destes pontos foi tirada linearmente a distancia aproximada entre a area referencial e os 
demais fragmentos; 

5. Com estes dados obteve-se o indice de isolamento da area referencial, a partir de: 

onde: 

I i = indice de isolamento do fragmento (i) 

di,l = distancia entre os fragmentos (i - 1) 

ni,l = total de fragmentos 

3.3.1.3 Uso Urbano e Rural e Caracteristicas Socio-Economicas 

0 objetivo deste estudo foi caracterizar a populaviio que interage direta ou indiretamente com o 
remanescente florestal, constituindo o banco de dados que ajudara na formulaviio de propostas para 
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a conserva~iio da mata (QUADRO 3.6). 0 levantamento de dados sobre a comunidade vizinba a mata e 
sobre as comunidades agricolas foi feito atraves da aplica~o de questionanos estruturados e sobre 
estudos bibliograficos. No entanto, em fun~iio da mata sofrer interferencias diretas das pessoas que 
moram no loteamento, o questionano elaborado para este tipo de comunidade, apresentou objetivos 
e nivel de detalbamento diferentes do questionario aplicado na area rural. 

A entrevista estruturada aplicada na area de estudo (ANExo 3.1) teve como objetivo principal auxiliar 
na caracteriza~iio das representa~oes sociais e preferencias culturais e fisicas da popula9iio que 
possui rela~iio direta ou indireta com a mata. Este questionario permitiu, alem, da avalia~iio global 
s6cio-econ6mica e cultural desta comunidade, compreender a representas;iio social sobre o meio e 
sobre o remanescente florestal. Dessa forma, o questionano foi dividido em seis partes de acordo 
com o assunto abordado e os objetivos de cada tema especifico. 

A primeira parte referiu-se aos dados gerais ( econ6micos e sociais) sobre os moradores, com o 
objetivo de desenhar urn perfil s6cio-econ6mico, enfatizando o grau de instru~iio dos moradores. A 
segunda parte relativa ao tempo de "permanencia no local", teve o objetivo de auxiliar na correla~iio 
entre tempo de moradia e a percep~iio do meio em que vive o individuo, e relacionar tempo de 
permanencia no meio ao interesse pelo mesmo. A terceira parte "Proximidade com o meio natural", 
objetivou conhecer o modo como os moradores percebem, reconhecem e se relacionam com o meio, 
identificar os elementos naturais mais perceptiveis pelos moradores, avaliar a representatividade da 
mata para os moradores e relacionar grau de interesse pelo remanescente com a "curiosidade" pelo 
meio que escolbeu para morar. A quarta parte, referente a "Estrutura e fisionomia da mata", teve o 
objetivo de analisar a rela~ao entre a percep~ao e o conhecimento dos moradores relativos aos 
animais e plantas existentes na mata, analisando o conhecimento real com hist6rias contadas na 
regiao. A quinta parte, "Tipos de uso da terra no condominio", teve o objetivo de verificar atraves 
das respostas dos pr6prios cond6minos, as principais atividades desenvolvidas na area e a rela~ao 
com OS impactos ambientais provocados. Por ultimo, a parte "Impacto ambiental", que teve 0 

objetivo de conhecer o significado de impacto ambiental que cada individuo adota, e a importancia 
que !be e dada. 

QUADRO 3.6 CARACTERIZACAO DEMOGRAFICA E S6ciO-ECONOMICA 

Categoria!Iodicadores Parametros 

Desenvolvimento Historico da Regiao Forma de apropriru;ao do meio; 
Patrimonio Arquite!Ooico-Cultural; 
Processo de migrayiio 

Padriles S6cio- Economicos e Culturais Faixa Etaria; renda familiar; atividade principal; 
Tamanho da Habita<;iio; tipo de residencia 
Estrutnra familiar (No de integrantes); 
Origem da populru;iio; 
Opyoes de lazer e equipamentos de recreas:iio e esportes 

Preferencias de local de moradia Fisicas (fatores regionais, variru;ao clirruitica, presens:a de ligna, atividades 
que podem ser desenvolvidas); 
Psiquicas (familiaridade, contemplru;iio, inspiras:ao, ergonomia, segurans:a, 
ambientas:ao ); 
Esteticas ( cognitivos, sensitivos e afetivos) 

Ocupru;ao Atnal Estrntnra de aglomerru;iio existente e futnra; 

Caracteriza<;iio geral e area media do lote; sitnru;ao legal dos loteamentos e 
areas rurais; Densidade de OCUp:19ao e terrenos ociosos; 
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Tempo de implantas;ao dos loteamentos 

de servis;os ( iigua, manuten\(iio, banheiros, atendiroento medico, acessos e 

circulas;ao, eletricidade, meios de comunicas;ao ); 

Equipamentos de recreas;ao (custos, durabilidade, espas;o ocupado, 
necessidade das atividades estabelecidas ); 

Equipamentos socioculturais e comunitarios; 

Estabelecimentos industriais; ~ransporte e segurai1£l! 

3.3.2 ETAP A II: DIAGNOSTICO E A V ALIA«;:AO DE CONFLITOS 
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0 diagn6stico ambiental teve a funs:ao de avaliar as propriedades do meio fisico e biol6gico em 
relas:ao a sua utiliza~iio pelas atividades hurnanas. Todas as inform~oes obtidas na etapa anterior 
formaram urn banco de dados, cuja analise auxiliou na compreensiio do cenirio atual da area de 
estudo. Esta etapa subdividiu-se em tres fases distintas de analise dos dados: J. Sele9iio de pariimetros; 

2. Ponderal;iiO dos dados e analise espacial e 3. Operacionalizal;iiO dos dados georeferenciados. 0 
cruzamento e analise dos dados, nesta etapa, teve como resultado dois mapas sinteses: o mapa de 
unidades de paisagem e o mapa de potencialidade a conservas:ao. 

3.3.2.1 Sel~o de parametros 

Nem todas as informas:oes levantadas sobre a area estudada foram usadas, mas apenas aquelas que 
se apresentavam relevantes aos objetivos propostos; tal analise antecede ao desenvolvimento das 
propostas de as:ao e de manejo do meio. Atraves da interpreta~iio e ponderas:ao das informas:oes 
foram diagnosticados os conflitos e fragilidades, e a potencialidade a conservas:ao da biodiverisdade. 
Neste estudo especificamente, existe a preocupayiio com a conservas:ao de urn remanescente florestal, e 
na conseqiiente determinas:ao do potencial a conservas:ao de cada unidade de paisagem. 

As unidades de paisagem foram defmidas a partir da analise espacial qualitativa entre os atributos 
correlatos a terrenos, cobertura vegetal e uso da terra e impactos localizados (QUADRO 3. 7). 

QUADRO 3. 7 ATRIBUTOS UTILIZADOS PARA A IDENTIFICAf;AO DE UNIDADES DE PAJSAGEM 

a. cobertura vegetal; b. ocupas;ao urbana; 

c. presens;a de patrirnouio hist6rico e cultural; d. atividades agricolas; 

e. atividades silvopastoris; f. presens;a de agna: lagos, lagoas, cachoeiras, rios; 

d. atividades recreativo-desportivas e socioculturais; h. relas;ao populas;ao local/meio natural; 

Os parametros fisicos analisados, como a morfografia, morfometria, tipo de substrato rochoso, 
cobertura detritica e processos morfogeneticos constituiram a carta de terrenos3

. "Os terrenos foram 
definidos com base no relevo, que e o fator de controle de distribuis:ao dos diversos tipos de solo e 

3 Foram definidos para toda a APA os tipos de terreno, segundo metodologia desenvolvida pelo lnstituto Geologico (1993), e 
compilado da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente do municipio de Campinas (1996). 
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da vegeta~ao e, em conseqiiencia, da ocorrencia dos processos erosivos e deposicionais na superficie 
do terreno. Por sua vez, a dinfunica superficial e as caracteristicas das formas de relevo ( declividade, 
amplitude, comprimento de rarnpa e sua constitui~ao ), determinam as potencialidades e fragilidades 
perante os diferentes modos de uso e ocupa~ao" (SEPLAMA/PMC, 1996). 

Os parfunetros biol6gicos e antr6picos foram sintetizados no mapa de cobertura vegetal e uso atual 
das paisagens, que foi obtido pela apura~ao dos tipos de utiliza~ao predominantes. Na area estudada, 
forarn estabelecidos os seguintes tipos: mata preservada; mata alterada; mata degradada; mata ciliar; 
pasto limpo; pasto sujo; reflorestamento; areas agricolas; areas urbanizadas; solo exposto; pomares e 
jardins; cercas vivas e quebra-vento. 

As unidades de potencialidade a conserva~ao forarn defmidas em fun9ao da capacidade de suporte 
que e expressa pela rela~ao atividades-territ6rio. Dessa forma, alem dos atributos utilizados na 
identifica~ao das unidades de paisagem (terreno, cobertura vegetal e uso da terra e impactos 
localizados) foram utilizadas as classes de capacidade de uso das terras

4
• Estas classes foram obtidas 

atraves das combina~oes do efeito do clima, das caracteristicas permanentes do solo e da 
declividade, que limitam o uso agricola e/ou impoem risco de degrada~ao da terra. Dessa forma, foi 
feito urn agrupamento qualitativo de tipos de solos, e de diversas caracteristicas e propriedades 
sintetizadas, visando a obten~ao de classes homogeneas de terras. 

3.3.2.2 Pondera\!iiO dos dados e analise espacial 

As Unidades de Paisagem foram definidas a partir da analise das informa9oes obtidas nas fases de 
inventario e diagn6stico ambientais, atraves de uma reclassifica~ao da paisagem, segundo os 
atributos ou parametros ambientais relacionados no item anterior. 

A determina~ao do potencial a conserva~ao foi feita atraves de uma analise espacial integrando os 
dados das cartas de terreno, capacidade de uso das terras e uso e cobertura vegetal. A tecnica 
numerica utilizada, de carater aproximativo, partiu da defmi9a0 de areas que apresentam fatores 
criticos e que determinam a estabilidade da paisagem. Atraves de uma escala exponencial de I a 4 
forarn definidos pesos as categorias de cada indicador ambiental (I' ABELA 3.1). 0 maior peso 
correspondeu a categorias de maior potencialidade. 

4 As infonn3\'6es da carta de Classifica~ da Capacidade de Uso das Terras segundo a metodologia proposta por Lepsh 

et alii foi compilada da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente do municipio de Campinas (1996). 
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TABELA 3.1. V ALORES CONSIDERADOS PARA PONDERAcAO DOS DADOS 

Indicadores Ambientais Categorias Valor ou Grau de Potencialidade it 
Conserva.,:io 

4--. 1 = Muito Alto_. Baixo 

Terrenos Planicies Aluviais 4 

Vales Erosivos 4 

Campos de Matacoes 4 

Morros e Morrotes 3 

Morrotes Paralelos 2 

Morrotes e Colinas de Cimeira I 

Capacidade de Uso da Terra Vile 4 

VIe 3 

!Ve 2 

IIIe I 

lila I 

Uso e Ocupayao da Terra Mata integra 4 

Mata alterada 4 

Mataciliar 4 

Mata degradada 3 

Reflorestamento 2 

Pasto 2 

Pomares e jardins I 

Cercas vivas e quebra-veoto I 

Area agricola I 

Campo antr6pico I 

Solo ex sto I 

3.3.2.3 Operacionaliza~o dos dados georeferenciados 

A operacional~iio desta tecnica de cruzamento dos peso de cada atributo foi feita atraves do 
IDRISI, consistindo basicamente na multiplicayiio das informa9oes contidas na tres imagens citadas. 
0 resultado foi uma imagem contendo 76 categorias, que foram reclassificadas novamente, de 
acordo com seu peso, gerando urn produto final com as quatro classifica9oes atribuidas a 
potencialidade. 
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3.3.3 Etapa ill: Alternativas de A~iio e Diretrizes de Ocupa~iio 

0 objetivo desta etapa foi identificar e hierarquizar alternativas de a~ao e diretrizes de ocupa~iio, a 
fun de garantir a conserva~iio da mata Ribeirao Cachoeira. As alternativas e diretrizes foram 
desenvolvidas a partir das caracteristicas especfficas encontradas em cada paisagem, em fun~ao da 
analise de suas potencialidades a conserva~ao. 

3.3.3.1 ldentifica~iio de alternativas de a~iio a partir dos atributos ligados as unidades de 

paisa gem 

Sobre o mapa de paisagem foram realizados levantarnentos dos atributos das UPs sob dois principais 
enfoques: atributos correlatos (que sao ou podem ser relacionados como uso e ocupa~iio da area) e 
atributos que identificarn situa~oes de conflitos ( e que necessitam de formas diferenciadas de 
tratamento ). 0 levantamento dos atributos foi realizado atraves da analise das informa~oes 

georeferenciadas e da representa~iio social obtida pela entrevista estruturada. 

A partir desta analise pode-se considerar duas formas para se alcan~ar a curto, medio e Iongo prazos 
o objetivo principal estabelecido no inicio deste trabalho, atraves da irnplementa~iio de politicas 
publicas e instrumentos de gestiio ambiental, e de Programas de educa~ao ambiental. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSAO 

4.1 INVENT ARlO E ANALISE AMBIENTAL 

4.1.1 0RGANIZA<;AO DO BANCO DE DADOS 

0 banco de dados foi organizado segundo a metodologia desenvolvida por PABLO et al. (1994), 
atraves do esquema conceitual de SIP A - Sistema de Informac;:ao para Planejamento e 
Gerenciamento Ambiental, onde o problema ambiental principal e usado como o elemento central de 
estrutura do sistema. Esta estrategia foi adotada com o objetivo de elaborar, de forma nipida e 
eficiente, urn diagn6stico previo da regiao e, ao mesmo tempo, definir urn banco de dados conciso 
que, realmente, levasse a soluc;:ao dos principais problemas a serem considerados no trabalho. 

A perda ou alterac;:ao da Mata Ribeirao Cachoeira foi definida como a questiio central deste estudo, a 
partir de onde se analisou o conjunto de informac;:oes referentes a situac;:ao encontrada. 0 objetivo 
aqui e retratar o meio ambiente de forma a esquematizar estrategias de ac;:ao de acordo com as 
prioridades do problema. Dessa forma, foi feita urna classificac;:ao dos grupos de problemas 
associados ao problema central, apresentados esquematicamente na FIGURA 4.1. 

Os impactos associados ao problema central, como a poluic;:ao das aguas superficiais ou as 
interferencias sobre a diversidade da flora e famia, receberam urn tratamento mais detalhado, em 
urna fase onde se definiu quais informac;:oes seriam necessarias para a complementac;:ao do banco de 
dados. A FIGURA 4.2 mostra, esquematicamente, o problema ambiental principal e o elemento central 
do sistema (mata), dentro de urna area geografica (Zona de Conservac;:ao Ambiental), discriminando 
os principais problemas ambientais associados e os tipos de informac;:ao necessarios para a 
compreensao da situac;:ao ambiental. Esta analise geral, fundamental para tomada de decisao relativa 
a gestao ambiental a partir do elemento central, auxiliara mais adiante na defmic;:ao de ac;:oes para a 
gestiio do problema central. 

Atraves da analise de todos os elementos envolvidos e das suas interac;:oes, pode-se conhecer os 
subconjuntos de problemas relacionados - discriminados pelos compartimentos de 1 a 3, e os tipos 
de informac;:oes necessarias para a compreensao da situac;:ao ambiental. Tais informac;:oes sao obtidas 
atraves da analise de parametros ambientais especificos, analisados nas etapas seguintes. 

Nota-se importante relembrar que a Mata Ribeirao Cachoeira foi defmida, para este estudo, como a 
questao central do planejamento. No entanto, os limites da area de estudo envolvem toda a Zona de 
Conservac;:ao Ambiental ( descrito anteriormente) onde a Mata compreende urn elemento de todo o 
contexto espacial. 
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FIGURA 4.1 DIAGRAMA DO PROCESSO DE REFERENCIAMENTO DO PROBLEMA AMBIENT AL, BASEADO NA SIMULA<;:AO 

DE CON JUNTOS DE PROBLEMAS AMBIENT AJS. 

I 

Referenciamento do Problema 
Central 

I Problema Central I 

• I 

I 
Destrui~ao da Mata ou 

II Perda da Vegeta~ao 

Descri~ao Gerenciamento 

Base especifica de 
! 

I 

V alores afetados: 

problemas descritos ecol6gicos, salide, 
I econ6rnicos, esteticos I 

I I 
I 

I Destrui9ao de fragmentos florestais I 
1 I U so urbano T T 

I Interferencias sobre a diversidade vegetal I 
2 I Uso agricola I 

~ 
I Interferencias sobre a cliversidade animal I 

3 1 u so recuaria I 
I ""1-I Poluiyao da agua superficial 

-1"" 4 I Rerresamentos I 

Planejamento/Gestiio 

I Alterayao da dinfunica fluvial I Tomada de decisao 
5 I Canalizayao de rio +-• I Processes erosivos e assoreamentos fluviais I 

Causas setoriais 
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4.1.2 P ARAMETROS AMBIENTAIS 

4.1.2.1 Caracteristicas do Meio Natural 

0 objetivo desta etapa foi levantar, inventariar e organizar as informa96es de toda a area de estudo, 
referentes ao meio fisico, biol6gico e humano. Estes dados serviram, principalmente, na defmi9iio 
das unidades de paisagem. 

Clima 

Os dados meteorol6gicos dos ultirnos 10 anos (TABELA 4.1), coletados pelo lAC - Instituto 
Agronomico de Campinas, do municipio, corroboram a classifica9iio de Koppen, como do tipo Cwa, 
sendo a temperatura media de 22°C, a media minima de ate 10,3°C e miixirna superior a 31°C. A 
media do total anuaJ pJuviometrico dos uJtirnos dez anos e equivalente a l.447mm (FIGURA 4.3). 

TABELA 4.1. DADOS ME1EOROLOG!COS ANUAIS DO MUNICiPIO DE CA!v!PINAS REFERENTES A TEMPERATURA (MEDIA, 

MiNIMA E MAXIMA), TOTAL DE PLUVIOSIDADE, UMIDADE RELATIV A E INSOLAcAO mARIA MEDIA NO PERiODO DE 1987 A 

1997. FONTE: ESTAcAO EXPERIMENTAL DO lNSTITUTO AGRONOMICO DE CAMPINAS- LAT.: 220 54S LONG.: 470 05W 

ALT.: 694M 

TEMPERATURA PRECIPITA(:AO UMIDADE INSOLA(:AO 

ANO ('C) (mm) RELATIVA(%) DlARIA 

MedM:ix MMM!n Media Total Media Media (horas) 

1987 27.4 16.3 21.8 1440.3 73.7 7.2 

1988 27.5 16.2 21.9 1369.7 74.3 7.4 

1989 26.8 16 21.4 1243.4 75.6 7.2 

1990 27.6 16.5 22.0 1410.1 74.6 7.2 

1991 27.1 16.4 21.8 1719.4 s.d. 7.2 

1992 27.1 16.4 21.8 1143.3 S.d. 6.6 

1993 27.5 16.4 22.0 1448.0 75.4 6.6 

1994 28.4 16.7 22.6 1319.3 66.4 7.3 

1995 27.8 16.7 22.5 1617.9 70.8 6.8 

1996 27.2 16.8 22.0 1646.0 73 6.8 

1997 27.5 16.72 22.1 1560.8 71.6 7.05 

Periodo 10 27.4 16.5 22.0 15918.2 72.8 7.0 
a nos 

s.d: DADOS INEXISTENTES 



FIGURA 4.3 V ALORES DE TEMPERATURA (MEDIA) E PRECIPITAcAO (TOTAL) NO PERiODO DE 1987-1997 
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A TABELA 4.2 e a FIGURA 4.4 apresentam os valores medios (de maxima e minima) de temperatura e 
precipita9ao e a media de insolayao e umidade relativa de cada mes em urn periodo de 10 anos 
(1987-1997). Observa-se que os dados trabalhados foram valores medios mensais obtidos ano a 
ano. Portanto as maximas e minimas sao o maior e menor valor do mes x em um periodo de 10 anos. 
Verifica-se que, neste periodo, janeiro foi o mes mais chuvoso e tambem o mais quente; ja o 
invemo, como uma esta9ao seca, agrupa os meses de junho a agosto com as menores temperaturas 
dos ultimos 10 anos. 

Os va1ores de precipita9ao que indicaram o mes mais chuvoso (janeiro) e o mais seco ( agosto) 
serviram como subsidios para a esco!ha dos meses em que deveriam ser realizadas as co1etas de 
agua dos cursos fluviais para as analises laboratoriais; considerando fatores como a maior emissao 
de poluentes e de nutrientes do solo, por escoamento, durante o mes mais chuvoso e a menor 
concentra9ao destes elementos nas aguas superficiais no mes mais seco. 
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TABELA 4.2 DADOS METEOROLOGICOS DO MUN1CiPIO DE CAMPINAS REFERENTES AOS VALORES DOS MESES NO PERIODO 

DE 1987 A 1997 (MEDIAS DE TEMPERATURA MiNIMA E MAXIMA, TOTAL DE PLUVIOSIDADE, UMIDADE RELATTVA E 

INSOLA<;:AO DIARIA MEDIA). FONTE: ESTAcAO EXPERlMENTAL DO INSTITUTO AGRONOMICO DE CAMPINAS- LAT.: 220 

54S LONG.: 470 05W ALT. : 694M 

JAN FEV MAR ABR MAl JlJN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

TEMPERATURA MEDIA DE MAxli'IIA 

31.0 31.7 29.8 29.4 26.3 25.9 26.4 29.1 30.1 31.1 31.1 30.5 

TEMPERATURA MEDIA 

24.6 24.5 23.8 22.6 19.9 18.3 18.4 19.8 21.1 22.8 23.8 24.3 

TEMPERATURA MEDIA DE MINIMA 

19.1 18.7 17.8 16.5 13.4 11.5 10.3 11.4 13.7 14.6 16.8 17.6 

PRECIPITACAO MAxiMA 

423.1 352.3 347.8 135.2 239.8 129.7 139.1 38 149.9 230.2 227.5 303.1 

PRECIPITACAO MEDIA 

273.5 210 193.9 71.4 85.3 

PRECIPITACAO MiNIMA 

104.7 61.1 63.2 25.5 18.8 

UNIDADE RELATIV A MEDIA 

78 79.2 77.3 75.9 75.9 

INSOLACAO mARIA MEDIA 

6 6.3 6.6 7.7 7 

42.9 38.7 16.4 69.9 107 137 201.2 

0.2 0 0 0 32.6 46.4 100.4 

74.1 69.2 63.3 67.4 69.5 70.5 74.6 

7.2 7.9 8.2 6.3 6.9 7.5 6.8 

FIGURA 4.4 MEDIAS DE TEMPERATURA (DE MAxiMA E DE MiNIMA) E DE PRECIPITACAO NOS MESES DE JANEIRO A 

DEZEMBRO NO PERiODO DE 1987 A 1997 
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Elementos de Geologia e Geomorfologia 

A area de estudo e constituida por rochas pre-Cambrianas de alto e medio graus metamorficas 
intrudidas por Granitos (Sao Paulo/IG, 1993). Ocorrem ainda os depositos aluvionares, composto 
por sedimentos cenozoicos do Quatemario, encontrados em manchas isoladas, principalmente na 
regiao leste, nas areas de inunda<;ao do Ribeirao Cachoeira e na extensao do rio Atibaia. 

Ocorre nesta area dois compartimentos: o Planalto de Jundiai - Planalto Atlantico, que e 
caracterizado por relevos de Morrotes e Colinas de Cimeira (MTCs) e Morros e Morrotes (MMT) e 
uma faixa de contato com a Provincia de Depressao Periferica, onde ocorrem relevo de morrotes 
paralelos (MTp ). As Planicies Fluviais (Pf) sao resultantes da diniimica superficial existente nos 
diferentes tipos de relevo, apresentando distribui<;ao e dimens5es variadas, compreendem as 
planicies de inunda<;ao (virzeas) e os baixos terrao;;os (Sao Paulo/IG, 1993). 

0 MTCc e o MMT sao constituidos por rochas impermeaveis com pianos de descontinuidade que 
facilitam a desagrega<;ao mecanica, este processo de desagregao;;ao e compartimenta<;ao em blocos, 
associado ao comportamento isotropico das rochas, condiciona urn processo de meteoriza<;ao 
concentrica dos blocos, originando os matac5es e forrnas amorreadas convexas, conforrne mostra a 
FIGURA 4.5 (Sao Paulo/IG, op. cit). 

No relevo MMT as vertentes sao mais ingremes e com grandes amplitudes, resultando numa 
acentuada energia potencial, onde sao observados processos de erosao laminar, ravinamentos e 
reentalhe de canal. A instabilidade aumenta onde a cobertura vegetal foi removida. 

0 relevo MTp constitui uma transi<;ao entre compartimentos (Zona do Medio Tiete e o Planalto 
Jundiai), assumindo padrao de drenagem subparalelo, como mostra a FIGURA 4.5. Com rela<;ao aos 
processos erosivos existentes ( erosao laminar e ravinamentos ), estes ocorrem de forma localizada, 
devido ao modo de uso e ocupa<;:ao inadequados. Por ultimo, ocorrem as planicies fluviais, 
compreendendo as areas de varzea e baixos terra<;os, de forma mais desenvolvida ao Iongo do rio 
Atibaia e estao associadas a processos erosivos ( entalhe vertical e lateral de canal); e deposicionais 
(acrescimo de material siltoso e argiloso por decanta<;ao). 

A defini<;ao dos tipos de terreno que ocorrem na area de estudo, citados anteriorrnente, foi feita pela 
Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente do municipio de Campinas (1996), a partir da 
metodologia desenvolvida pelo Instituto Geologico (1993), onde sao considerados atributos como 
morfografia, morfometria, tipo de substrata rochoso, cobertura detritica, processo morfogeneticos 
relacionados a potencialidade e fragilidade. Os ANExos 4.1 E 4.2 apresentam tais caracteristicas. 

Assim, os tipos de terreno, segundo sua caracteriza<;ao fisica, combinada aos diferentes modos de 
interferencia a que sao submetidos, tipos de solo e cobertura vegetal fomeceram subsidios para a 
defmio;ao de unidades de gestao ambiental, segundo sua potencialidade a conserva<;ao 



Figura 4.5 Mapa de Terrenos 
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Potencial Mineral 

Os recursos minerais existentes na area sao basicamente rochas omamentais e cantaria, alem da agua 
subterranea do Sistema Aqilifero Cristalino- com capacidade variando de 0,002 a 7,0 m

3
/h. A Zona 

de produtividade similar, que ocorre na area de estudo, e a que contem urn maior reservat6rio 
aqiiifero subterrilneo entre as demais zonas identificadas no municipio (Hassuda et al., 1993 In: 
Instituto Geologico). Em toda a area, nao existe, porem, qualquer tipo de extra9ao mineral. No 
entanto, encontram-se algumas perfuravoes de solo para o consumo de agua humano, atraves de 
po9os. No Loteamento Colinas do Atibaia a agua de consumo provem 36% de poyo caipira, 28% de 
p090 artesiano, 16% de p090 semi-artesiano e o restante de mananciais. 

A area de estudo, assim como toda a AP A municipal, nao dispoe atualmente de estudos pedol6gicos, 
sendo que o fulico material existente e o levantamento em escala I :1.000.000, produzido pelo 
projeto RADAMBRASIL (1993). 

0 solo predominante e o Podz6lico Vermelho-Amarelo, mapeado em duas unidades: Podz61ico 
Vemelho-Amarelo alico (Pval) e associaryao do Podz6lico Vermelho-Amarelo com o Podz6lico 
Vermelho-Escuro (Pve1 ); sao solos que possuem fraca resistencia a erosao, de textura argilo-siltoso 
e lit61itos restritos. 

Os solos Podz6licos Vermelho-Amarelo ocorrem geralmente em relevo forte ondulado, com 
presen9a de matacoes, tanto do Planalto de Jundiai como da Depressao Periferica, impondo 
restrivoes a mecaniza9ao agricola. Sao solos bern desenvolvidos, com profundidade mediana, bern 
drenados, normalmente acidos e de baixa fertilidade, com perfis bern distintos, moderadamente a 
bern intemperizados (Vieira & Vieira, 1983 apud MATTOS, 1996). Sua espessura nao e muito 
grande, mas nao chegam a apresentar lirnitavoes quanto a profundidade efetiva. 0 horizonte A tern 
em media 30 em e os horizontes A e B somam mais de 200 em. 

0 solo do tipo PVal tern satura9ao por aluminio igual ou superior a 50% TB A moderado, textura 
argilosa a muito argilosa e media cascalhenta a argilosa cascalhenta fase rochosa, com matacoes na 
superficie em relevo fortemente ondulado, declividade de 20-45%, e montanhoso, declividade de 

45-75% (FIGURA 4.6). 0 solo PVe1 e uma associa91io de solos eutr6ficos (satura91io por bases 2: 

50%), TB A moderado, textura media a argilosa e argilosa a muito argilosa, relevo forte e ondulado 
e montanhoso. Morfologicamente, apresentam uma diferen9a acentuada de textura entre os 
horizontes A e B. 0 horizonte A e mais arenoso e o B mostra claramente uma zona de acfunulo de 
argila. Esta variaviio abrupta entre os horizontes resulta em varia9oes importantes na velocidade de 
infiltravao da agua, conferindo a estes solos urn alto grau de erodibilidade. Quimicamente, possuem 
valores medios de pH em tomo de 5,0 (solos de rea9ao acida), discretas quantidades de carbono e de 
bases trocaveis, que caracterizam solos relativamente pobres em nutrientes, baixa satura.;ao em 
aluminio, sendo raras as ocorrencias de carater :ilico, e reserva de nutrientes virtualmente 
inexistente. Estes solos dependem, portanto, da aplicac;:ao de fertilizantes e corretivos para a 
suplementavao e reposi91io de elementos nutritivos as culturas (Oliveira, 1980 apud Mattos, op. cit.). 



Figura 4.6 Mapa de Classes de Declividade 
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As caracteristicas principais das unidades Pval e Pvel correspondem a classes de solos associadas, 
identificadas em nivel elevado de generaliza9iio e mapeadas com baixa precisao pelo projeto 
RADAMBRASIL. 

Lepsch et alii (SEPLAMAIPMC, 1996) aplicaram para toda a APA de Campinas o metodo de 
classificayiio da capacidade de uso das terras. Neste estudo foi feito urn agrupamento qualitativo de 
tipos de solo, e diversas caracteristicas e propriedades foram sintetizadas, visando a obtens:ao de 
classes homogeneas de terras, a frm de defmir sua maxima capacidade de uso sem degrada9iio do 
solo, principalmente com rela.;:ao aos processos de erosao acelerada. A FIGURA 4. 7 mostra as classes 
de capacidade de uso das terras na area de estudo. 

Rede Hidrogriifica 

0 Ribeirao Cachoeira e urn afluente da margem direita do rio Atibaia, correndo no sentido L-W. 0 
rio Atibaia, juntamente com o rio Jaguari abastecem o municipio de Campinas e sao tributarios 
diretos, do rio Piracicaba, e indiretos do rio Tiete. 0 rio Atibaia tambem funciona como o divisor da 
AP A, recebendo em toda sua extensao despejos de esgotos domesticos, industriais e rurais. 

0 Ribeirao Cachoeira nasce nos terrenos cristalinos, a aproximadamente 920 metros de altitude, nas 
localidades da estrada da Serra das Cabras, no interior da fazenda Serrania, indo desaguar no rio 
Atibaia a aproximadamente 625 metros, tendo, portanto, uma varia.;:ao altimetrica em cerca de 300 
metros. Sobre o substrato cristalino do Planalto Atli\ntico, esta bacia hidrografica e caracterizada 
como urna rede de drenagem com densidade de media a alta e padrao dentritico e subparaleh 

Em sua extensao percorre areas predominantemente rurais, sendo por diversas vezes represado, e 
recebendo despejos de esgotos domesticos e de estabelecimentos rurais, como excrementos de gado 
bovino e eqilino. Depois, atravessa toda a extensao do maior remanescente florestal da bacia - que 
recebe o mesmo nome do rio. 

Segundo o Relatorio de Qualidade de Agua (CETESB,1989) o rio Atibaia- principal rio da bacia 
hidrografica em que o Ribeirao Cachoeira faz parte, esta classificado na Classe 2 da Resolu.;:ao 
CONAMA 20. 0 fndice de Qualidade da Agua (IQA) do Rio Atibaia e de 51,2% para o ponto de 
amostragem AT2065 (qualidade boa e aceitavel) localizado na capta.;:ao numero 3 de Campinas, e 
de 46,4% para o ponto AT 2605 (qualidade aceitavel), localizado na ponte da rodovia Campinas
Cosmopolis. 

No entanto, reconhece-se a limitao;:iio do uso deste fndice de Qualidade de Agua para a bacia 
hidrogriifica em estudo, visto que os pontos de amostragem estiio localizados, o primeiro, no rio 
Atibaia a montante da foz deste rio com o Ribeiriio, e o segundo a jusante, depois de receber varios 
de seus afluentes. Em fun.;:ao disso, optou-se por realizar analises laboratoriais da agua coletada do 
proprio Ribeirao Cachoeira com o objetivo de que esses resultados sirvam como mais urn indicador 
para a caracteriza.;:ao do meio. 
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LEGEND A EXPLICATIV A- Classes de Capacidade de Uso das Terras 

GRUPOA 

Classeill 

Terras que quando cultivadas sem cuidados especuus, 
ficam sujeitas a severos riscos de depauperamento, 
principalmente no caso de culturas anuais. Requerem 
medidas intensas e complexas de conservayiio do solo, a 
fim de poderem ser cultivadas segura e permanentemente, 
com produ9iio media a elevada, de culturas anuais 
adaptadas. 

rna: compreende terras sitnadas em areas planas de 
planicies fluviais sujeitas a inunda96es peri6dicas. Os 
solos em sua maioria sao cambissolos substrato 
sedimentos aluviais, podendo ter fertilidade natural media 
ou mesmo alta e podem necessitar de drenagem artificial 
para serem cultivados. 

IIIe: compreende as encostas menos declivosas da area, 
tern normalmente solos podz6licos distr6ficos ou a!icos, 
que requerem uso de pr3.ticas intensivas de conserva9lio 
do solo, tais como: terraceamento, corretivos e 
fertilizantes para suportarem urna agricultura com boa 
produtividade e sem depauperamento do solo pela erosiio. 

Classe IV 

Terras que tern riscos ou limita90es pennanentes muito 

severas quando usadas para culturas anuais. Os solos 
podem ter fertilidade natural razoavel, mas nao sao 
adequados para cultivos intensives e continuos. 
Usualmente devem ser mantidos como pastagens, mas 
podem ser suficientemente boas para certos cultivos 
ocasionais, na proporyao de urn ano de cultivo para quatro 
a seis de pastagem. Com urn manejo adequado, podem ser 
usadas culturas permanentes tais como cafe e laranja. 

IV e: terras severarnente limitadas por risco de erosao para 
cultivos intensivos, geralmente com declividades 
acentuadas, com defluvio muito rapido, podendo 
apresentar erosao em sulcos superficiais muito freqiientes, 
em sulcos rasos freqiientes ou em sulcos profundos 
ocasionais; tambem e o caso de terrenos com declives de 
5 a 10%, mas com solos muito susceptiveis a erosao, tais 
como os Podz6licos com mudan9a textural abrupta. 

GRUPOB 

Classe VI 

Terras irnpr6prias para culturas anuais e perenes, mas que 
podem ser usadas para a produyao de certos cultivos 
permanentes, como pastagem e silvicultura, desde que 
adequadarnente manejadas. 0 uso com pastagens ou 
culturas permanentes protetoras deve ser feito com 
restri96es moderadas e com praticas especiais de 
conservayao do solo, urna vez que, sob esse tipo de 
vegetayao, sao medianarnente suscetiveis de danificayiio 
pelos fatores de depauperarnento do solo. Apresentam 
solos podz6licos medianamente ou pouco profundos, 
textnra media no horizonte A e argilosa no B, com boa 
permeabilidade, moderada fertilidade natural, ocorrendo 
em declives de 30 a 47%. 

VIe: terras que sob pastagem sao medianamente 
susceptiveis a erosao, com relevo forte ondulado e 
declividades acentuadas, propiciando defluvio moderado a 
severo; dificuldades severas de motomecanizayao, pelas 
condi96es topograficas, com risco de erosao que pode 
chegar a muito severo, presenya de erosao em sulcos rasos 
muito freqiientes ou sulcos profundos freqiientes. 

Classe VII 

Terras que por serem sujeitas a muitas limita96es 
permanentes, alem de serem irnpr6prias para culturas 
anuais e permanentes, apresentam severas limitay5es 
mesmo para pastagens e silvicultura. Sendo altamente 
susceptiveis de danifica9iio exigem severas restri96es de 
uso, com praticas especiais. Apresentam solos podz6licos 
e lit6licos medianamente ou pouco profundos, de textura 
media ou argilosa, permeabilidade rapida a moderada, 
ocorrendo em declives superiores a 4 7%. Em alguns casos 
apresentam problemas de pedras e afloramentos rochosos. 

VIle: Terras com limitay6es severas para outras atividades 
que nao florestas, com risco de eros§.o muito severo, 
apresentando declividades muito acentuadas (mais de 40% 
de declividade) propiciando defluvios muito rapidos ou 
impedindo a motomecanizayao; presen9a de erosao em 
sulcos muito profundos, muito freqiientes. 
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As amostras foram coletadas ao longo do curso fluvial em janeiro e agosto de 1998, em funyao 
destes meses expressarem, respectivamente, a maior e menor taxa de pluviosidade, segundo o estudo 
dos dados climaticos da regiao, apresentados no ITEM 4.1.2.1. 

0 Croqui apresentado na FIGURA 4.8 traz a localizayao dos pontos de coleta no curso fluvial. A coleta 
considerou a nascente principal do curso como o ponto 1. Em urn represamento deste curso, logo 
ap6s ele ter atravessado urna das areas de maior concentrayao das propriedades agropecuarias, foi 
escolhido o ponto 2. 0 ponto 3 ficou localizado no inicio da mata Ribeirao Cachoeira, em uma zona 
de contato da mata com uma area de pasto e, o ponto 4 a tres metros aproximadamente da foz do 
Ribeirao Cachoeira com o rio Atibaia. 

Na serie de analises das amostras coletadas, verificou-se que: a amostra 1, nas nascentes, apresenta 
valor de DBO Gan.) e DQO (ago.)1 superior ao das demais amostras (TABELA 4.3). Esta amostra foi 
coletada na nascente do Ribeirao Cachoeira, dentro da F azenda Serrania, neste ponto, o terreno e 
caracterizado por morrotes e colinas e planicies fluviais estreitas e sem vegeta9ao ciliar ao longo 
deste afluente (FOTo 4.1). Os valores elevados de materia orgiinica e coliformes podem estar 
relacionados a extensa area de pasto utilizada para a dessedenta<;:ao de animais. As fezes do gado, 
provavelmente, estao contribuindo para a contaminavao da nascente. E importante ressaltar que o 
efeito da contaminavao e agravado, neste caso, pela pequena vazao d'agua, se relacionada a grande 
descarga de poluentes. 

A amostra 2 foi coletada, logo ap6s o curso fluvial ter passado por varias propriedades rurais. Esta 
area e caracterizada por urn relevo mais movimentado - constituido por morros e morrotes de 
inclinayiio moderada a forte, e por freqi.ientes campos de matacoes (FoTO 4.2). Nesta amostra ocorre 
urna queda dos valores de DBO e urn aumento na concentra9iio de coliformes fecais e totais. 

A partir do ponto 2, verifica-se urna pequena melhora na qualidade da agua, ao se comparar os 
valores de DBO e DQO das ultimas amostras {FIGURA 4.9). Os pontos 3 e 4 localizados em areas com 

1 Nao foi possivel detectar a Demanda Qufmica de OxigSnio (DQO) da amostra 1 Qan) em uma segunda analise em fun9iio de nao ser 
suficiente o volume de amostra disponivel 
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terrenos mais movimentados (morros e morrotes e morrotes paralelos) formando urn trecho mais 
meandrado, que provavelmente auxiliou no processo de autodepura9ao do rio. As lagoas que 
ocorrem entre os pontos 2 e 3 podem tambem estar funcionando como depuradoras da agua, dada a 
queda consideravel nos valores de DQO, N (total) e Nitrato2 

TABELA 4.3 RESULTADOS DAS ANALISES LABORATORIAIS DAS AMOSTRAS COLETADAS 

PONTO! PONT02 PONT03 PONT04 

Mes da coleta JAN AGO JAN AGO JAN AGO JAN AGO 

Horario da coleta 10:30 10:45 11:50 11:05 13:40 12:30 15:20 12:55 

Parlimetros Unidades 

Temperatura 'C 25,0 18 29,0 20 29,0 19 26,0 17 

PH 6,01 7,02 6,58 6,17 7,02 6,45 7,20 6,74 

DQO mg02/L 53 63 32 15 21 10,2 11,0 

DB05 mg02/L 38,0 3,0 20,0 2,0 3,0 3,0 3,0 1,0 

Nitrogenio mgNIL 0,12 <0,02 0,12 <0,02 0,12 <0,02 0,12 <0,02 

Amoniacal 

Nitrogenio mgNIL 1,10 1,20 1,20 1,10 0,90 1,00 1,30 1,10 

Kje1dahl 

Nitrato mgNIL 0,14 0,70 0,13 0,50 0,12 0,50 0,18 0,50 

Nitrito mgNIL ND 0,001 ND 0,004 ND 0,004 ND 0,004 

Fosforo Total Mg/1 0,01 0,02 0,02 0,02 

Coliformes NMP/100m1 1!00 1610 >2300 >2300 >2300 2250 >2300 >2300 

Totais 

Coliformes NMP/100m1 <1100 <110 1200 1905 1!00 605 360 690 

Fecais 

Heterotroficos UFC/ml 96 230 280 204 

Notas: 
NMP: N1.\mero mais proviivel; ND: Nao Detectado; - Aniilise nao reaJizada ou aJgum problema ocorrido na aplica9ao do 

metodo; UFC: Unidades Formadoras de Colonia 

0 ponto 3 esta localizado em urn ponto de corredeiras, com pequenos afloramentos de matacoes, 
logo no inicio da mata (Fom 4.3). De uma maneira geral, o ponto 3 apresenta os melhores resultados 
nas analises, caindo consideravelmente os valores de DBO, N(total), Nitrato e principalmente 
coliformes fecais. 

2 A mudanya do metoda de analise (CO!'Ii'"FORME ITEM 2 .. 3.1.1.1) da serie de nitrogenio e f6sforo das amostras de janeiro para as de agosto foi em 
funyiio da niio detec9ao, para estas amostras, de nitrogenio atraves do metoda FlA. 
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FIGURA 4.9 PERFIL ESQUEMATICO DA CONCENTRAcAO DE MATERIA 0RGANICA, COL!FORMES FECAIS E OXIGENIO 

DISSOLVIDO AO LONGO DO CANAL FLUVIAL. DELIMlTAcAO DAS ZONAS DE AUTODEPURAcAO. 
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Ja a amostra 4 apresenta urn aurnento significativo no valor de N(total) e Nitrato. Este resultado 
pode ter duas explica~oes: a primeira pode ser pelo fato deste ponto estar localizado na parte mais 
baixa e ocupada do Loteamento (FoTo 4.4), provavelmente, o curso fluvial podera estar recebendo 

lanc;amento de efluente oriundo das atividades hurnanas - verifica-se alguns lotes com a presen~a de 
gado e cavalos confinados; ou ainda este resultado pode estar relacionado a decomposi~ao da 
materia orgiinica da propria mata. Acredita-se que, mesmo considerando a relatividade da 
informa~ao em fun~ao do nfunero amostral, deve-se atentar para a ocorrencia potencial dos 

seguintes efeitos: primeiro, com rela~ao a materia organica dissolvida, podera estar ocorrendo urn 
consurno anormal de oxigenio, podendo resultar na mortandade de peixes e condi~oes septicas nao 

desejaveis; segundo, em relac;ao aos nutrientes, podera haver urn crescimento excessivo de algas e 
polui~ao da agua subterranea; terceiro, podem surgir ou incrementar indices de doen~as de 

veicula~ao hidrica; e por ultimo, e possivel a ocorrencia de maus odores causados pela nao 
biodegradabilidade de materia orgiinica. 

Reconhece-se que para efeito da melhor caracterizayao da qualidade de agua deveria ser feito urn 
historico e acompanhamento atraves de pelo menos cinco periodos de coleta e analises. No entanto, 
usados como indicadores momentaneos de qualidade, os resultados obtidos, auxiliaram na 

compreensao dos processos naturais e hurnanos que ocorrem na area de estudo. Tais resultados 
reforc;am a necessidade de orientac;ao dirigida a toda area de estudo, referente a forma como ocorre a 
ocupac;ao no meio. 0 resultado das analises dos pontos I e 2, localizados em urna area onde se 

concentram pequenas propriedades rurais, mostra urn quadro de maior degradac;ao do meio. E 
possivel reconhecer a capacidade de autodepurac;ao do rio e, nurn outro momento, novamente 
considerar o efeito da contarninac;ao do corpo d'ligua pelos despejos da atividade hurnana local 

(FIGURA 4.9). Apesar das limitac;oes, esses resultados auxiliaram no reconhecimento da origem dos 
problemas relacionados a contaminac;ao das liguas, que nurna proxima etapa, a partir da analise 

espacial dos dados e, baseada na sua interpretac;ao e ponderac;ao, sera possivel identificar formas de 
gerenciar estes conflitos. 

Cobertura Vegetal e Uso da Terra 

A cobertura vegetal da area de estudo esta basicamente representada por fragmentos de Floresta 
Estacional Semidecidual em diferentes estados de degradac;ao; areas de reflorestamento, algumas 

com func;ao economica e outras abandonadas, sem explorac;ao, pequenas areas agricolas ocupadas 
por culturas anuais e semi-perenes e perenes; e pastos. A TABELA 4.4 apresenta as classes de 
cobertura vegetal e uso da terra identificadas na area de estudo e ilustradas na FIGURA 4.10. 

Com rela~ao a cobertura vegetal da area de estudo foram identificados pelo menos tres estagios de 
degrada~ao de mata, alem da vegetac;ao ciliar: l. mata preservada, 2. mata alterada e 3. mata 
degradada. A primeira categoria e constituida por dois fragmentos florestais, que apresentam 

algumas alterac;oes em sua composic;ao e estrutura original: a mata Ribeirao Cachoeira e urna 
pequena area localizada proxima a esta. No entanto, optou-se por classificar estas areas como mata 
preservada afim de diferencia-las dos demais fragmentos que apresentam urn grau de degradac;ao, 

indiscutivelmente, superior. 
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A categoria mata alterada representa agrupamentos arb6reos-arbustivos em estadios avano;:ados de 
sucessao. Sao areas que sofreram uma forte interferencia humana atraves da retirada seletiva de 
madeiras, abertura de clareiras e queimadas. Na fotointerpretao;:ao se apresentam com urn dossel 
parcialmente interrompido, com algumas areas intemas mais conservadas, apresentando-se mais 
baixas, homogeneas e degradadas a medida que se aproxirna das bordas. A categoria mata degradada 
sao areas que apresentam uma vegetao;:ao rala, herbacea e estrato arb6reo de pequeno porte, 
caracterizam-se pelo alto grau de alterao;:ao, menor na textura, porte e tamanho, e sao encontradas em 
areas pr6xirnas a adensamentos humanos e areas agricolas abandonadas. 

T ABELA 4.4. CLASSES DE COBERTURA E USO ATUAL DAS TERRAS IDENTIFICADAS NA AREA DE ESTUDO 

Classes de cobertura e uso atual Area ocupada em ha % de area ocupada na Z. Amb. 

Mata Preservada 218.38 15.82 

Mata Alterada 20.11 1.46 

Mata Degradada 48.39 3.50 

MataCiliar 19.26 1.39 

Reflorestamento 77.08 5.58 

Pasto Sujo 834.48 60.43 

Pasto Limpo 33.93 2.46 

Areas agricolas 26.99 1.95 

Solo exposto 27.42 1.99 

Areas urbanizadas 66.59 4.82 

Pomares e Jardins 3.4 0.25 

Cercas Vivas - Quebra Vento 4.78 0.35 

Total 1380.81 100 

Na area defmida como a APA de Campinas- distritos de Sousas e Joaquirn Egidio, e comum os 
maiores remanescentes encontrarem-se ligados a urn curso fluvial, como ocorre com a mata Ribeirao 
Cachoeira. 

A vegetao;:ao ciliar mapeada, relaciona-se a toda mancha de vegetao;:ao arb6rea!arbustiva encontrada 
ao Iongo das planicies dos canais fluviais, encontrando-se degradada em toda sua totalidade. A 
existencia destas matas e, indiscutivelmente, irnportante, pois elas garantem a qualidade das aguas 
fluviais, a manuteno;:ao da diversidade biol6gica e o irnpedimento de assoreamentos e processos 
erosivos nas margens dos rios - que provocam a alterao;:ao da calha destes cursos. E muito comum 
encontrar ao tongo dos canais fluviais areas de mata devastadas devido a varios e pequenos 
represamentos. Sao poucas as nascentes que apresentam manchas de vegetao;:ao ciliar. Estas areas de 
preservayllo permanente tern sido, atualmente, ocupadas por culturas como a cana-de-ao;:ucar, cafe, 
milho e areas de pastagem. A FIGURA 4.11 mostra esta recente ocupao;:ao, verificada em campo em 
1988. Ocorrem ainda as cercas vivas ou quebra-vento colocadas no interior das propriedades rurais 
ou ao Iongo das vias rurais, constituidos por bambuzais, geralmente com fmalidades de 
sombreamento e omamentais 
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a) Agricultura e Pastagens 

As antigas fazendas de cafe que predominavam na regiao ate o inicio deste seculo foram sendo 
progressivamente subdivididas, constituindo propriedades menores. Assim, a fazenda Santa Maria 
deu origem as fazendas Sao Vicente, Sao Lourenr;o e ao Sitio Bela Vista ( este ultimo tern suas terras 
situadas fora da area de estudo) separado das demais pela estrada vicinal, que tambem e o interfluvio 
da bacia. A agricultura e caracterizada principalmente por pequenas areas de cafe, cana-de-ar;ucar, 
milho e laranja, que atendem ao mercado intemo. Estas areas agricolas ocupam, geralmente, as areas 
ao redor das cabeceiras dos afluentes e divisores de agua. A area ocupada pela agricultura 
compreende apenas 1,95% do total da area de estudo. Alem das fazendas citadas acima, as fazendas 
Serrania, Santa Maria (sede da antiga fazenda), Santo Antonio da Boa Vista e Itapoa ocupam toda a 
area rural da Zona de Conservar;ao Ambiental, em cujas terras predominam as areas de pastagem, 
seguidas das areas de reflorestamento. Uma outra categoria identificada como "solo exposto" inclui 
as categorias de solo exposto, preparado para plantio ou com culturas recentes, que tambem podem 
ser caracterizados pelos terrenos mais sensiveis a processos erosivos, em funr;ao da ausencia de 
cobertura vegetal. Atraves do mapeamento do uso da terra, verificou-se que algumas areas ocupadas 
pela agricultura foram substituidas por areas antes ocupadas pela pastagem ou simplesmente 
abandonadas (FIGURA 4.11). 

As areas de pasta sujo e limpo ocupam a maior parte da area- compreendendo cerca de 63%, este 
padrao de ocupar;ao tambem e predominante nas propriedades rurais que fazem limite com o 
Loteamento Colinas do Atibaia, nas porr;oes norte e nordeste da mata; bern como em toda a regiao 
limitrofe a area de estudo. As areas de pasta limpo sao caracterizadas pela predominiincia de 
vegetar;ao herbacea, gramineas e outra ervas tfpicas de pasto, usadas para a criar;ao de gado. E 
comum encontrar tanto pastagem natural como implantada, como: Brachiaria decumbens 

(braquiaria), Panicum maximum ( coloniao e tanzania), Cynodon dactyl on ("coast-cross"). Nos 
pastas sujos, alem das gramineas predominantes, ocorrem, ocasionalmente especies arbustivas e 
lenhosas de pequeno porte. Estas areas sao menos ocupadas pelo pastoreio e geralmente encontram
se abandonadas, sob especulat;ao imobiliaria. Outras especies como o capim "napier", foram 
encontradas em pequenas areas, como em lotes do "Colinas do Atibaia", para a alimentar;ao do 
gado. Segundo informar;oes dos pr6prios proprietaries e administradores das fazendas existem cerca 
de 600 caber;as de gado de corte, de Ieite e para reprodur;ao, em sistema de semi-confmamento, 
destinados ao mercado local. Alem do gado bovina, encontra-se na area, principalmente no Colinas 
do Atibaia, a criar;ao de eqiiinos, com a existencia de uma escola de equitar;ao. 

0 uso da agua para a dessedentat;ao de animais e uma caracteristica importante para este estudo, 
responsavel pelos represamentos no Ribeirao Cachoeira e em seus afluentes, alem de desvios de 
canais fluviais, tambem em funr;ao da atividade agropecuaria. Estes procedimentos causam, alem de 
outros problemas, a alterar;ao na dinfunica fluvial. 
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FIGURA 4.11 ATUALIZA<:AO DA FIGURA 4.10 DO USO E OCUPA<:AO DA TERRA DE ALGUMAS AREAS - AFERI<:AO EM 
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b) Reflorestamentos puros e mistos 

As areas de reflorestamentos ocupam cerca de 76,39 ha, ou seja 5,56% da area total, geralmente 
associadas aos relevos mais altos, nos divisores de agua. Ocorrem na area reflorestamentos com 
funylio economica, na extraylio de papel e celulose, para abastecimento domestico e de manutenylio 
das propriedades (na construylio de cercas por exemplo), e ainda, ocorrem reflorestamentos com 
funylio ambiental para sombreamento e ornamento. Em novembro de 1997 verificou-se em campo 
uma pequena area de reflorestamento por essencias nativas (como o cedro e a peroba) plantadas por 
p):Oprietarios locais, pr6ximos a nascentes. Esta mancha nlio p()de ser identificada no rnapeamento 
efetuado atraves de fotografias aereas de 1994, mas e identificada na FIGURA 4.11. 

Na regilio central da area de estudo, ocorre uma pequena area de pinus que acompanha o relevo, 
ocupando urn morrote proximo ao grande lago da fazenda Itapoli. Por Ultimo, ocorrem algumas areas 
de eucalipto, com rnais de 6 anos, sem manejo, podendo ser confundidas fisionomicamente - na 



47 

fotointerpreta9ao, com areas de matas, devido ao alto porte atingido, com textura irregular, e 
subbosque desenvolvido. 

Conclusoes 

A avalias:ao da cobertura vegetal atraves dos descritores espaciais permite considerar que na area de 
estudo ocorrem diversos fragmentos florestais, em quantidade superior ao que ocorre na regiao de 
toda a Depressao Periferica. Porem a grande maioria deles apresenta caracteristicas de deterioras:ao 
ambiental, com muitas interferencias antr6picas, com constantes clareiras e associas:oes com 
especies ex6ticas. Como se observa na FIGURA 4.10 as areas sao pequenas, com porte e densidade de 
cobertura vegetal medio a baixo, as formas de maneira geral dificultam a conservas:ao, com zonas de 
contato abrupto, sem areas de amortizas:ao. Desta forma, pode-se dizer que o valor do sistema 
natural da regiao e baixo e as florestas nao sao representativas do ecossistema regional original. Seu 
valor cientifico-ambiental concentra-se mais na ocorrencia de individuos testemunhos da flora, 
remanescentes das continuas interferencias, e no seu papel relativo a protes:ao ao solo. Em outras 
palavras, apesar dos descritores espaciais nao serem os indicadores ideais para se discutir dinfunica e 
estabilidade, pode-se inferir que os fragmentos de mata nao devem representar os ecossistemas 
florestais conservados. Contudo, a grande quantidade desses fragmentos e sua disposis:ao espacial 
indicam para urn alto potencial a formas:ao de corredores de vegetayao e a conectividade de 
ecossistemas. Dessa forma, formas de manejo, devem ser irnplementadas visando a conservas:ao 
desses fragmentos e a consolidas:ao dos corredores. 

Ha uma exce9ao a este quadro de degradas:ao ambiental - a Mata Ribeirao Cachoeira, que por ser 
fulica, passa a ter urn alto valor em rela9ao a raridade, singularidade, representatividade e interesse 
ambiental e cientifico. 

Apesar do quadro de degrada9ao deve-se atentar que muitos sao os ecossistemas em recupera9ao, 
localizados nurna regiao de transi9ao de relevo e de complexidade topografica. Estas informas:oes 
apontam para a necessidade de proteger e manejar esses sistemas, de maneira a torna-los 
representativos. Por ultimo, em funs:ao das caracteristicas regionais, estes sistemas tern alto valor 
recreativo, nao devidamente explorado na area de estudo. 
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4.1.2.2 lmportancia e Valor do Remanescente Florestal 

Pretendeu-se nesta etapa reconhecer, avaliar e documentar a importancia do remanescente 
florestal para a conservayilo "in situ", bern como os impactos e conflitos que incidem sobre 
ele. 

Caracteristicas da mata relacionadas ao estado de conservaciio 

a) Tipo de vegetayao 

0 remanescente florestal Ribeirao Cachoeira e caracterizado como Floresta Estacional 
Semidecidual, podendo ocorrer, em virtude da presenya do rio, individuos de Floresta 
Estacitmal Higr6fila. A Floresta Estacional Semidecidua e condicionada por dupla 
estacionalidade climlitica, constituida por veroes funidos e quentes e invemos mais frios e 
secos; durante o invemo, cerca de 20 a 50% dos elementos arb6reos, principalmente dos 
estratos superiores perdem as folhas (Sao Paulo, 1991). A rnata Rlbeirao Cachoeira situa-se 
numa encosta de morro em relevo ondulado, sendo que o Ribeirao Cachoeira atravessa a rnata 
em sentido Leste-Oeste ate desembocar no rio Atibaia. Nas areas de relevo rnais acidentado 
encontra-se urna vegetayao rnais conservada e, aparentemente rnais diversificada. Ja sob relevo 
menos acidentado, a vegetayao parece ser menos diversificada com afloramentos rochosos, 
predominando arvores de menor porte. Este tipo de vegeta9ffo florestal, que cobria, 
originalmente, grande parte da regiao sobre relevos de transiyao entre a Depressao Periferica e 
o Planalto Cristalino, hoje esta reduzido a pequenos fragmentos, sendo pouco comum 
encontrar urn fragmento com caracteristicas conservadas, sobre diferentes tipos de relevo e 
junto as redes hidricas. 

b) Tamanho e forma da mata 

Atraves do mapeamento apresentado na FlGURA 4.10, calculou-se que a area ocupada pela mata 
e de 210,39 ha, sendo o segundo maior remanescente florestal do municipio de Campinas, 
depois da Mata Santa Gene bra com 250 ha (SEPLAMA, 1996). 

Pelos padroes de forma e fragmenta9ffo estabelecidos por Forman & Godron (1981) e Durell 
(1986), conforme Santos & Mantovani (1992) esta area enquadra-se na categoria 5 (FlGURA 

4.12), o que perrnite afirrnar que existe urna zona central e area de amortizayao bastante 
adequados a conservayllo. 
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FIGURA 4.12 FORMAS E F'RAGMENTACOES DE AREAS FLORESTAIS 
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Cf. Forman & Godron (1981) e Durell (1986) modificado por Santos & Mantovanni (1999) 

c) Fisionomias do remanescente florestal 

A area delimitada pelo remanescente apresenta desde especies emergentes, que superam 20 
metros e difunetros do tronco que ultrapassam I metro, ate agrupamentos de especies de 
sucessao secundaria, inicial e intermediaria, em areas que sofreram alterayao bumana, 
ocupadas no passado por cultivos de cana-de-ayucar e, atualmente, pelo pastoreio e 
loteamentos rurais. Nas areas de borda a cobertura vegetal arbustiva pode ultrapassar I 00 
metros de extensao. 

Esta mata e constituida por plantas lenbosas de medio porte, com a ocorrencia de individuos 
emergentes nurna altura que varia entre 13 e 20 metros, muito rica em lianas e cip6s, que 
dificulta a locomoviio em determinados trechos da mata. 

Os estratos vegetais variam conforme o estado de degradayiio que a rnata apresenta em 
diversos sitios; compreendendo desde estadios iniciais de sucessao ate estadios tardios. Nos 
setores rnais conservados da rnata, e possivel reconbecer 3 estratos arb6reos, alem das 
emergentes (FIGL'RA 4.13). No primeiro estrato estiio as arboretas que atingem 3 a 4 metros de 
altura, sendo grande a quantidade de cip6s entre os troncos das arvores. 0 difunetro medio 
desses individuos e de 15 em, e e comum encontrar-se a guabiroba (Campomanesia 

xanthocarpa). No segundo estrato arb6reo, entre 4 e 8 metros de altura, as arvores apresentam 
troncos rnais tortuosos, com difu:netros variando entre 5 a 20 em. No terceiro estrato, entre 8 e 
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FIGURA 4.13 PERFIL ESQUEMATICO DA MATA NO PONTO 1 

13 metros de altura, as arvores apresentam troncos mais retilineos e lisos, nurn diametro que 
pode variar entre 30 e 90 em formando urn dossel mais uniforme numa altura entre 10 a 13 
metros. Por ultimo encontram-se as emergentes, representadas por individuos arb6reos de 
grande porte, geralmente acima de 15 metros de altura; sem diivida poupadas do corte em 
epocas passadas. As especies emergentes comurnente encontradas sao: a peroba 
(Aspidosperma polyneuron ), cedro ( Cedrela fissilis), e jequitiba-rosa ( Cariniana legalis). 

Existem v:irias evidencias de degradas;ao como a presens;a de clareiras pontuais e urna 
"abertura linear" que acompanha paralelamente a trilha principal desta mata, com arvores que 
possuem urna altura inferior a 7 metros. 

No entanto, a fisionomia deste sitio- representado pela FIGURA 4.13, e diferente daquelas onde 
as interferencias sobre a vegetas;ao foram mais expressivas. Nota-se que nesta se<;:ao a mata se 
encontra mais fechada, apresentando urn con junto de especies de porte entre I 0 e 13 metros 
formando urn dossel mais uniforme. Os efeitos de borda tambem sao menos expressivos, ja 
que este ponto encontra-se mais proximo a zona central da mata, sofrendo menor interferencia. 

Os sitios da mata no qual o grau de degradayao e maior, geralmente estiio associados a 
proximidade com trilhas de maior uso. Os pontos escolhidos para os dois perfis apresentados 
nas FIGuRAs 4.14 E 4.15, estao localizados exatamente em urna trilha principal da mata, que 
possui largura de ate 3 metros. 
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FIGURA 4.14 PERFIL ESQUEMATICO DA MATA DO PONTO 2 

Nota-se que a vegetas;ao, na FIGURA 4.15, apresenta urn porte mais baixo, nao ultrapassando 12 

metros, sendo comurn as especies de pau-jacare (Piptadenia gonoacantha), guabiroba 

(Campomanesia xanthocarpa) e esporao (Celtis iguanae), a!em de urna enorme quantidade de 

cip6s (FoTo 4.5). E possivel identificar ate 3 estratos vegetais, sendo que o primeiro e 

predominantemente constituido por especies arbustivas. A presens;a de clareiras e a grande 

distiincia entre urn individuo e outro sao indicadores da ocorrencia da forte degradas;ao. 0 

primeiro estrato nao ultrapassa 2 metros, o segundo atinge 6 metros e o terceiro chega ate 

cerca de 12 metros. 

Na FIGURA 4.14 ainda e possivel notar a presens;a de individuos emergentes que ultrapassam os 

15 metros, sendo que o primeiro estrato arb6reo atinge 4 metros, o segundo se aproxirna dos 9 

metros e no terceiro estrato a altura das arvores chega a 14 metros e com diametros de tronco 

de ate 50 em. 

FIGURA4.14 PERFIL ESQUEMATICO DA MATA DO PONTO 3 

AJ,.Ttii!A ! 
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FOT04.5 

UMDOSSETORESDAMATAQUE APRESENTA 

FORTE INFLUENCIA ANTROPICA COM 

PRESENcA DE CLAREIRAS E GRAl'IDE 

QUAl'ITIDADE DE CIPOS 

d) Trilhas 
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No interior da mata Ribeiriio Cachoeira existem varias trilhas, provavelmente abertas quando 
as areas vizinhas a mata eram ocupadas por fazendas de cafe. Estas trilhas, que apresentam 

hoje larguras variadas, correm em dire9iio ao Ribeiriio Cachoeira. Da trilha principal, que 
possui uma abertura media de 3 metros, bifurcam outras trilhas menores, geralmente 

acompanhando o curso do rio principal ou algum afluente dele. E comum encontrar sulcos 
erosivos nestas trilhas que tiveram sua origem nos pneus de moto quando estas mesmas trilhas 
eram freqiientadas por motociclistas. Tambem encontram-se trilhas ou picadas que saem do 
limite das atuais propriedades do condominia e encontram-se com outras mais abertas. Isto 

pode indicar que os moradores do Colinas (proprietarios ou caseiros) e outros, utilizam estas 
vias para entrar na mata. 

Alem das trilhas ocorre no interior da mata represamentos de canais e desvios do Ribeiriio 

Cachoeira possibilitando a utiliza9iio das aguas fluviais pelos moradores locais. Em outros 

trechos a o rio encontra-se assoreado e as margens fluviais em processo erosivo. 

Raridade do Remanescente e Caracteristicas Singulares 

a) Disposic;ao no espac;o 

A mata Ribeiriio Cachoeira possui direcionamento Leste-Oeste - sao 2.584 metros de 

comprirnento (no sentido Leste-Oeste), e 1.360 metros de largura (no sentido Norte-Sui). 
Enquanto que a Mata Santa Genebra, maior remanescente da regiiio, tern direcionamento 

Norte-Leste, esta diferencia9iio de posicionamento leva a urna diversidade e caracteristicas de 



53 

Norte-Leste, esta diferenciayiio de posicionamento leva a uma diversidade e caracteristicas de 

arranjo espacial diferenciadas em cada uma delas, pois fatores como vento e exposi<;:iio it luz 

atuam diferentemente. Esta caracteristica acentua a irnportilncia de conserva<;:iio de ambas as 

matas, como representantes da Floresta Estacional Semidecidual da regiiio 

b) Indice de Isolamento 

As matas mapeadas e relacionadas para o calculo do Indice de Isolamento possuem areas igual 

ou superior a 7 ha. Por esses calculos, conclui-se que a mata Ribeiriio Cachoeira tern urn 

indice de Isolamento de 1,01 %, em rela<;:iio aos fragmentos mais pr6xirnos, enquanto que a 

Mata Santa Genebra apresenta urn indice de isolamento de 3% em relayiio aos fragmentos 

mais pr6xirnos a ela. Isto indica que a Mata Ribeiriio Cachoeira possui urn grau de isolamento 

menor que a Santa Gene bra, ou seja, esta mata apresenta urn maior potencial para manuten<;:iio 

da diversidade e estabilidade, o que lhe imprirne urn alto valor de irnportilncia. Esta 

caracteristica acentua uma grande potencialidade it conserva<;:iio devido aos corredores naturais 

de vegeta<;:iio que ocorrem de forma peculiar em toda a area como remanescentes de florestas 

da regiiio. 

c) Percentual de Cobertura Vegetal 

A vegetayiio florestal remanescente do municipio de Campinas, atualmente, e da ordem de 

2.033,6 ha, ocupando apenas 2,55% da area municipal; desse total 1.927,22 ha e constituido 

pela Floresta Estacional Semidecidual (Santin, 1999). Desses quase do is mil hectares de mata, 

aproxirnadamente, 60% estiio concentradas na area definida para a AP A municipal de 

Campinas. 

A area da mata Ribeiriio Cachoeira, levantada por este trabalho, representa, hoje, cerca de 11% 

da cobertura vegetal total do municipio de Campinas. Sem duvida, sob o aspecto de cobertura 

florestal relativa, esta mata tern grande importilncia it conserva<;:iio dentro do municipio e da 

Area de Prote9iio Ambiental de Sousas e Joaquim Egidio. 

d) Diversidade de elementos naturais 

A mata apresenta urna grande diversidade de elementos naturais. 0 QUADRO 4.1 objetiva 

exemplificar essa diversidade relativa a flora, a partir da descri9iio de algumas especies 

arb6reas de ocorrencia na mata. 



QUAORO 4.1 OIVERSIOAOE DE ELEMENTOS QUE OCORREM NA MATA RIBEIRAO CACHOEIRA 

8 a 14 40 a 60 comp. mn ago- dez amarela jan- mar 

12 a 16 50 a 70 g!ab. mtrlp set- nov amaNerd jan- mar 

pt/he ,,, 30 a 40 mlo set- out amare!a jan- abr 

prfhe 10 a30 30 a 60 gtabfarom mtflp nov· jan verme!ha set- nov 

pries 20 a 30 60 a 90 gtab. mfffp out- nov verde ago- set 

dclhe/es 20 a 30 80 a 80 glab. gle/r set· nov branca jul-set 

prfhe/sh dlsp. ampla/bx. den 6 a 14 25 a 35 slmp!glablsubm, gfelr maio· jul verdlbran jul-set 

dc/hefpn bx. freq. 8 a 12 20 a 30 comp/long.pec plo nov- jan rosa set -out 

sd/hefpn freq. rara 15 a 23 40 a eo comp. mfelr nov- jan marrfama jul- set 

dc/he/sh 15 a 30 eo a 120 compJdlgit. mlf/r dez- abr rosalbranc ago- set 

pr/he dlsp. amplalfreq. rara 12 a 24 40 a 50 comp. digit mid jol ,,, branca out- nov 

(Mart. & Zuoc.) A Robyrn I de/he/If 15 a 25 9a 11 comp.dlgitlf.glab/corl mrerp jul- set branca set· out 

prlhe bx. freq. 8 a 12 30 a 40 slmplmemblglab g/flp out- jan branca jan -mar 

sd/he dlsp. descont.lirreg 8 a 14 30 a 50 slmp/alt/asp.pub Oil jun ·ago amaNerd set· out 

dclhefsx 20 a 30 70 a 90 simp/asp otp abr- jut branca/ama jul- set 

pfihe 10a20 40 a 60 comp.pln. gfe/d ago- set vermelha nov· dez 

. DC. I dc/he/pn dlsp. ampla 10 a 20 70 a 90 comp. palm . mlf/d set- out verde jan- mar 

prfhe dlsp ampla 6 a 12 20 a 30 pett./cori gfefr out- jan roxa jul- nov 

A. P. DC. I prlhe/pn/sh ,,, 15 a 25 91d set- out rosa/branc makl- jun 

sd/dclhe/pnfsx ,,, 40 a 50 simp 9 out•dez brancalama dez ·rev 

pr/he/sh '" complf.glab.ls.cor! •tp se-t- out amarela '9' 
pr/hefsh!pn 10a 20 50 a 70 simp mtd maio-j.r.'oU.fiOv verde seH.lU/dez.)an 

dc/sd/he/pn 6a 10 20 a 30 simp gfo out- dez verde jan· fev 

dc/he/pn/sh 7 a 14 25 a 35 simp mlefr dez- jun verde fSV· jul 

pr/he a a 12 40 a 50 slmp/glab m jan· mar amareta out· jan 

gossyplosperma BriQ.Jel I prlhe/es dlsp.larga/descont/lnex. 10a 40 50a90 memb/glab mlo set· out verde/ama out- nov 

prfhe/esishipn ,,, 20a30 pers/asslm/glab/asp gfo jun ·ago branclverde set- nov 

pr/he/sh dlep. amp!a/dlsp.descont 15 a 25 70 a 90 glab. mlp ago· out verde fev- abr 

sdlhe/lf/sh 35 a 45 90 a 120 simp. mid out- dez branclverde ju! -set 

sd/he/es dlsp.descontlirreg 30 a 50 70 a 100 memb m/e/p dez -fev branca ago- set 

dcfhe 20 a 30 70 a 120 compJmp mlo set· out verde/branc ago· nov 

pr/he/sh 15 a 20 40a60 comp. 91P dez· mar verde/branc nov. dez 

sd/esflf/sh 6a 12 20 a 30 comp.trl. glf/p ago. out amarlverde jan· mar 

dc/he/shfpn 15 a 30 50 a 100 simp 91P set· out verde dez. jan 

dc/msAle/sh 10 a 20 30a50 memblasslm glelp set- nov branca nov. dez 

pr/he/sh 15 a 30 70 a 140 gtabfcorl g lev· abr branctverde set- out 

dc/he/sh 10 a 20 40 a 60 glp out· dez verde/amar dez · fev 

dclhe/sh Iraq. rara Ba 16 30 a 50 simp 9 out· nov verde dez ·mar 

dclhe/sh '" 30 a 40 simp/all/pub 91d dez- jan verde set- out 

pries "' 20 a 30 altlpec/glab/corl g/e/p nov- jan verde jun- ago 

sd/es dlsp.restr/descont 20 a 30 40 a 60 slmp/glab/corllbrllh g/elp set· jan brancalama jul- ago 

pffeslsh dtsp.descontlirreg/bx. dens ,,, 20 a 30 slmp/comp/f_glabfcorl pi• set- nov rosa mar- abr 

sd/he/sx/ms 6 a 12 30 a 40 complf.op pip out -nov verde mar-jun 

sd/he/sh 10 a 22 50 a 70 comp g mar- mal verde/amar set. nov 

sd/ms/sh 6 a 14 30a50 comp.pln/corilglab gfo set- nov verde dez- jan 

(Mart. & ElcH.) Eng. I sd/eslsh lrreg. 10 a 20 50a80 simp m set- nov branclverde ago- out 

dc/he/sh dlsp. descon!./irreg. 15 a 25 50 a 60 s!mp/g1ab/pub m dez · fev bran cal rosa maio- ago 

prfsd/helpn larg.dlsp 5a 12 20 a 40 simp/asp/pub mid set - jan verde jan· maio 

dc/he/pn dlsp.unl. '" 20a30 slmplf.opltom/pub g dez- jan brancalverd fev- abr 

AL.Juss. I dc/helsx dlsp. amp!aldescont ,,, 15a 25 simp/asp 

¥: 



(OOrtl~doQ.adro4.1) 

Slglas utlllzadas no Quadro 

TIPO DE ESP~CIE 

de= decidua 
es = escl6fita 
he = heli6fita 
If= luz difusa 
ms = mes6fita 
oc = ombr6fila climax 
pn = pioneira 
pr = perenif6Ua 
sd = semidecldua 
sh = selellva hlgr6fita 
sx = seletiva xeroflta 

OISPERSAO E FREQU@NCIA 

agrup.descont. = agrupamentos descontlnuos 
bx Dens. = baixa densldade populaclonal 
bx Freq. = baixa frequancla 
disp. Ample = dispersao ample 
disp. Descant. = dispersllio desconl!nua 
disp.restr = dlpersao restrita 
dlsp.unl = dlspersao uniforme 
freq. Rara = frequ~ncla rara 
inex = Inexpressive 
irreg. = irregular 
larg. Dlsp. = large dlspersAo 

FOLHAS -TlPO 

alt.= a!temas 

arom = arom81icas 
asp. = Sspera 
asp. Pub = aspero-puberulas 
assim = assim9tricas 
brilh = brilhante 
comp = compostas 
comp. Palm = compostas palmituobadas 
comp. Pin = compostas plnadas 
comp.blpin =composts blplnadas 
compJmp = composta lmpariplnada 
comp.parl =composts pariplnada 
comp.tri =composts hifollada 

corl. = cori8ceos 
digit = dlgltadas 
esllp = estipulados 
f. glab. = fo!lolos glabros 
f.cori "' follolos cor!Sceos 
f. herb= follolos herbtlceos 
f.op = follolos opostos 
Uom = follolos tomitosos 

FOLHAS • TIPO (contlnuavJo) 

glab "' glabras 
gros = grosse 
long. Pee. = Iongo pec\oladas 
memb = membranilceas 
pee = pecloladas 
pelt "' peltadas 
pers = perslslentes 

pub "' pubec&nte 
raq.al = raquis alada 
s. coli = semlcorintlceos 
simp = simples 
sub= submembr8ceas 

FOLHAS ·FORMATO 

p = pequenas 
g = grandes 
m= medias 
f =fines 
e = espessas 
p = pontudas 
r = redondas 
d = disformes 

OCORR@NCIA DE 

FLORES E FRUTOS 

jan =janeiro 

fev = fevereiro 
mar= mar~o 
abr = abril 
mal= maio 
jun "'junho 
jul = julho 
ego= agosto 
set = setembro 
ou1 = ou1ubro 
nov= novembro 
dez = dezembro 

u. 
U> 
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Composiciio em especies e caracteristicas ligadas a biodiversidade 

a) Flora 

De acordo com Santin (1999), na mata em estudo possui o melhor estado de conservayao de 
todo o municipio e a melhor representayao de floresta da regiao, apresenta uma grande 
diversidade, com 125 especies vegetais e 46 familias. A familia Fabaceae apresenta o maior 
numero de especies (13). Em seguida aparecem as familias Caesalpinoideae, Myrtaceae e 
Rutaceae com 7 especies cada uma; as familias Euphorbiaceae e Meliaceae estao 
representadas por 6 especies cada uma e com 5 especies as familias Lauraceae e Mimosaceae. 
As demais familias (38) estao representadas na sua maioria por 1 ou 2 especies. 0 ANEXo 4.3 

apresenta a lista de especies identificadas por Santin ( op. cit.). As observa96es dos perfis, as 
caracteristicas dos elementos naturais e esses dados associados denotam riqueza e diversidade 
da mata, apesar das interferencias humanas, como queimadas e cortes seletivos, ocorrentes ao 
Iongo dos ultimos anos. 

b) Fauna 

Sobre a fauna, especificamente, desta mata encontram-se estudos desenvolvidos por Anciaes, 
et al. (1996) sobre a assimetria flutuante em aves - Passeriformes, em fragmentos da Mata 
Atlantica; Gaspar ( 1997) analisou a ecologia e comportamento do Bugio ruivo (Alouatta 

fosca) e Betini (1998, com. pess.) que estudou comunidades de aves em fragmentos florestais 
na regiao de Campinas. 

Gaspar apresenta uma relaviio de alguns vertebrados que ocorrem na mata Ribeirao Cachoeira 
(ANEXo 4.4) e nas imediayoes, identificados em campo e a partir de registro de moradores. 
Segundo esta pesquisadora, a mata Ribeirao Cachoeira tern uma fauna diversificada, com a 
presenya de especies que nao ocorrem na mata Santa Genebra. Entre os primatas estao os 
sagiiis (Callithrix aurita e a especie Callithirix jacchus); macaco prego (Cebus apella); sami 
(Callicebus personatus) eo bugio (Alouattafusca); dentre os predadores e felinos encontram

se a jaguatirica (Leopardus pardalis), o gato do mato (Leopardus sp.) e iratas (Eira barbara). 

Segundo Betini ( comunicaviio pessoal) foram identificadas mais de 100 especies de aves, o 
que indica urn baixo grau de isolamento, portanto urn alto grau de conservayiio, maior que a 
encontrada na Mata Santa Genebra. Esse fato deve estar relacionado a existencia dos 
corredores de vegetayao natural predominantes nas areas circunvizinhas a Mata Ribeirao 
Cachoeira. 

Mattos (1996) relaciona as especies de vertebrados terrestres que ocorrem no municipio de 
Campinas, a partir de estudos desenvolvidos por Haddad & Pombal Jr. (1987); Mattos et al. 

(1990), Miranda & Pierozzi Jr.(1992b), DERSA (1993), Pegoraro (1994), Morellato & Leitao 
Filho (1995). Apesar deste levantamento nao se referir, especificamente a area de estudo, 
pode-se supor que a relayao de especies apresentada e tambem uma referencia a diversidade, 
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uma vez que esta mata e o segundo maior remanescente e de grande diversidade vegetal. No 
entanto, alguns cuidados devem ser tornados quando se correlaciona a lista da fauna do 
municipio com a possivel ocorrencia destes animais na mata em questlio, ja que a autora 

utilizou, para obter esta relac;ao da fauna de Campinas, do metodo indireto de observac;ao, ou 
seja, atraves de correlac;oes de habitats e de registro de moradores. 

Mesmo sendo pequeno o nfunero de trabalhos desenvolvidos sobre a fauna nesta mata, os 
dados encontrados, principalmente sobre a avifauna, nos revelam que esta area apresenta urna 
grande diversidade de especies, que reflete urn born estado de conservac;ao. 

Especies diferenciadas da flora e fauna 

Foram identificadas por Santin (1998) duas espec1es indicadas como vulneraveis pela 

Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Sao Paulo (1988). Sao elas: Roupala Montana 

Aubl. (Protaceae) e Zantohoxylum caribaeum Lam. (Rutaceae), esta tipica de mata ciliar. 

Portanto, estas especies e o ecossistema que as contem devem ser protegidas por instrumento 
legal. No ANEXo 4.3, estlio apresentadas as especies secundiuias e as climaxes da listagem de 
especies que ocorrem na mata. 

A partir da listagem preliminar de alguns vertebrados que ocorrem na mata Ribeirao 
Cachoeira e, nas imediac;oes, apresentadas por Gaspar ( op. cit), relacionou-se no QUADRO 4.2 as 

especies ameac;adas de extinc;ao, e que se encontram em perigo ou vulneravel segundo a 
Classificac;ao da illCN- Uniao Internacional para Conservac;ao da Natureza (Fonseca, 1994) 

(QUADR04.3). 

Sistemas Atuais de seguranca 

Ern toda a area de influencia direta sobre a mata, ou seja, areas adjacentes e a bacia 
hidrografica do Ribeirao Cachoeira, nao existe qualquer aparato contra incendio. Isto inclui 

dizer que, alem de nao existir monitoramento de controle sobre incendio na mata, nao existe 
qualquer atividade de treinamento ou mesmo de informac;ao com a comunidade residente no 

local, sobre supostos focos de incendio e formas de evita-lo. 

Recentemente, a mata foi fechada em quase todos seus limites fronteiric;os com arames 
farpados, sendo acrescentado a isto urn pequeno portiio de madeira na entrada da trilha 
principal, que fica trancado com urn pequeno cadeado. 

E comum encontrar placas pelo Loteamento, colocadas pela propria administrac;ao, com frases 
de cunho preservacionista, como exemplo: "preservar a natureza e nosso objetivo" , "proibido 

cac;a e pesca" e outras (FoTos4.6, 4.7 E4.8). 



Area de Preservac;ao 

Ambiental 

Proibida Entrada 

Respeite a Natureza 

FOTOS 4.6, 4.7 E 4.8. ALGUMAS DAS PLACAS ENCONTRADAS NO LOTEAMENTO COLINAS DO ATffiAIA 

Conclusiies 
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Os dados apresentados mostram que a Mata Ribeirao Cachoeira ocupa a segunda maior area 

em mata da regiao, urn percentual bastante representative de cobertura florestal no municipio, 

varios estadios de sucessao e uma grande diversidade de elementos naturais e de especies 

vegetais. Seu direcionamento e grau de isolamento indicam que esta mata possui urn grande 

valor de importilncia, bern como as especies climax da vegetayao e as especies diferenciadas 

(em extinorao) da flora e fauna encontradas, comprovam seu alto valor ambiental. 

Portanto, a Mata Ribeirao Cachoeira tern, para a regiao, grande importilncia como testemunho 

natural do ecossistema que representa e da biota regional. Desta forma, e sem duvida, urn 

fragmento destinado a preservayao, necessitando de urgente proteorao legal, mais como reserva 

do municipio ou Estado, do que, simplesmente, area protegida por urn loteamento rural. 



QUAJ>RO 4.2 MAMiFEROS Ql!Ji: OCORI~EM NA MATA E QUI•: RSTAO AMEA(~AJ)OS J)E EXTIN(::Ao. 

CLASSE ORDEM FAMiLI 

A 

Mammalia Primates Cchiclac 

Ca11ithric 
idae 

Camivora Canidae 

Felidae 

ESPECIE 

Alouattajitsca 

E. GcoJTroy, 1812 

Callicehus personatus 

. E. Gcoflroy,_!Jll2 
Callithrix aurita 

Humboldt, 1812 
Ch1ysocyon hrachyurus 

llligcr, 1815 

Felis pardalis ** 
Linnaeus, 1758 

NOMECOMIJM 

Bugio-mivo, barbado, 
guariba 

Guig6 c Saua 

SagHi-da-serra-escuro 

l ,obo-guara, Guara, 
Lobo-vcrmelho 

.Taguatirica 

DISTRIBUI<;;AO E HABITAT 

Mata Atlantica do sul da BA ao sui do rio Paragua((U no 
ES c leste de MG, no RJ, SP, PR, SC e RS ate a margem 
sui do rio Jacui. 
EndCrnica da Mata Atlantica, ocorrendo nos estados da 
BA, ES, MG, RJ e SP. 
Florestas de altitude- sudeste do Brasil, sul de MG, RJ e 
leste e nordeste de SP. 
Planalto central, Pantanal mato-grossense, extremo da 
bacia AmazOnica ate o limite com as areas da Mata 
AtHintica dos estados da BA, MG e SP, e parte do semi
<lrido da regiao NE, ate o extrerno sul do pais. 
Todos os ecossistemas brasileiros 

CLASSIFICA(:AO 

DAUICN• 

Vulneravel 

Vulneravel 

Em Perigo 

Vulneravel 

Vulnerftvel * * * 

... Significado das categorias da lJICN aprcsentada no Quadro 4.3 

** Lista O.ficial, correspond&tci<~ TaxonOmica: Leopardus panlalis, Unnaeus, l75S, (Wilson & Reeder, 1993). 

***Considerada Vulneritvel pcla UICN na list.a de 19R8. 

QIIADRO 4.3 Cnrn<:mos AllOT ADOS l'Ji:l ,A UJCN PAHA CARACTERIZAR AS ESP~:CIES AMEA<;AilAS DE EXTINcAO, SEGUNDO GRAll m; AMEA<;:A. 

EM PERIGO 

VULNERAVEL 

Taxa em pcrigo de extin<;iio cuja sobrevivCncia e improvftvel se continuarem operando os fatores causais de ameava. Nesta categoria 

est~o incluidos os taxa cujo nlnneros foram reduzidos a niveis criticos ou ct~jos habitats se reduziam drasticamente e que se encontra, 

em perigo iminente de extinyi!o. Incluem-se tambem os taxa que podem cstar extintos mas qne ja foram, sem di1vida, identificados na 

natureza nos ltltimos 50 anos. Essa categoria pode incluir temporariamente~ taxa ct~jas populavOes estao comeyando a se recuperar, em 

conseqiiencia de medidas de prote(:i!O adotadas, mas em indices ainda insuficientes para justificar suas transferencia para outra 

categoria. 

Taxa que possivelmcnte passarilo a categoria 'em perigo' em futuro proximo se os fatores adversos continuarem operando. Nesta 

categoria estao incluidos taxa em que a maioria ou todas as popula(:oes estao decrescendo pelo excesso de explora(:ao e destrui9ao 

excessiva de habitats ou por outro disti1rbio ambientaL Incluem-se tambem os taxa com populayoes que foram seriamente reduzidas e 

Cl(ja seguran<;a nao foi ainda garantida e taxa com popula(:oes ainda abundantes mas que se cncontram amea9adas por fatores 

adversos em toda a sua area de ocorrencia. Essa categoria pode incluir temporariamente taxa cujas popula(:oes estao comepndo a se 

recuperar face a medidas de prote(:ao mas em indices ainda insuficientes para justificar sua transferencia para outra eategoria. 

Ch 

"' 
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4.1.2.3 Uso Urbano e Rural e Caracteristicas Socio-Economicas da Popula~ao 

Esta etapa teve o objetivo de caracterizar a popula~ao que interage, direta ou indiretamente, com o 
remanescente florestal. As unidades espaciais analisadas neste item foram a malha urbana e as 

propriedades rurais situadas dentro da area de estudo. 

Cemirios Historicos da Regiao 

0 quadro hist6rico de ocupa~ao do meio desta area esta contextualizado em todo o processo de 
ocupa~ao que se deu na regiao de Campinas, inicialmente pela forma~ao das sesmarias, com a 
pene~ao dos bandeirantes. A regiao conhecida como "entre rios", que hoje e a area proposta para 

a AP A municipal, foi muito significativa durante o processo de concessao de sesmarias ocorrido no 
fmal do seculo XVIII. Estas areas foram, posteriormente, desmembradas em grandes fazendas, 

defmindo a futura estrutura fundiaria do municipio (SEPLAMA, 1996). 

Estas fazendas, como grandes produtoras de cana-de-a~ucar, cafe e novamente de cana-de-a~ucar, 
contribuiram fortemente para a constitui~ao do povoamento da regiao, incentivando no processo de 

migra~ao de estrangeiros e substituindo a mao-de-obra escrava pela livre. A atividade cafeeira, que 
teve inicio no come~o do seculo XIX, deu um grande irnpulso ao crescirnento economico da regiao 

em diversos setores, que teve como reflexo a instala~ao de ramais ferreos pela Companhia Mogiana 
de Estrada de Ferro e Navega~ao e do Ramal Ferreo Campineiro, com a constru~ao de varias 

esta~oes, servindo no escoamento agricola de toda a regiao. 

Em fun~ao da crise do cafe, e concomitante a ela, a partir da decada de 30, outras culturas foram 
sendo introduzidas, como o algodao, a!em das areas de pastagem, nas cria~oes de gado e cavalos de 

ra~a. Dessa forma, as terras nas areas rurais da APA, atualmente, estao basicamente ocupadas pelo 
gado e pelos loteamentos rurais. Esses loteamentos tiveram um grande crescirnento na decada de 80. 

As grandes fazendas do periodo cafeeiro, localizadas principalmente nesta regiao, constituem um 
quadro particular do patrimonio cultural-arquitetonico do municipio. Destas, a Fazenda Santa Maria, 

que possui parte de suas terras na area de estudo, fundada na primeira metade do seculo XIX, trata
se de patrimonio significativo. Sua sede situa-se no alto da Serra das Cabras, confrrmando a 

orienta~ao dos fazendeiros que procuravam zonas montanhosas como produtoras do cafe de melhor 
qualidade, e e uma das llnicas casas que formam uma so unidade de constru~ao com capela e 
residencia (SEPLAMA, 1996). Somado ao contexto ambiental e ao cultural e arquitetonico, esta 
area configura urn quadro de relevante interesse historico, na compreensao do processo de ocupa9ao 

territorial. 
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Padroes S6cio-Economicos e Culturais 

A Zona de Conservayao Ambiental apresenta dois padroes bern distintos de uso e ocupa9ao 

territorial e de popula9ao residente. 0 primeiro caracteriza-se por urna area onde a popul39iio e de 
origem urbana, ocupando urn loteamento rural, organizado segundo os criterios do INCRA ern lotes 
de aproxirnadamente 22.000 rn2

, e que chamarernos de Setor Urbano-Rural. 0 segundo padrao e 
caraterizado por urna area onde as atividades desenvolvidas sao predominanternente rurais, e que 

chamaremos de Setor de Producao Rural. 

a) Setor Urbano-Rural 

No fun da decada de 80 surgiu o Loteamento Colinas do Atibaia, corn caracteristicas de chacaras de 
lazer. Sua area pertencia, anteriormente, a Empresa Ernbauba Agropecmiria S.A .. Antes rnesrno de 

sua aprova9ao alguns lotes ja haviam sido vendidos e ate rnesmo ocupados. Ern dezembro de 1984 
foi registrado ern cart6rio e aprovado ern Assernbleia o Estatuto da Sociedade Colinas do Atibaia. 

Os proprietarios do Colinas possuern ern geral origem urbana e utilizam aquele espa90 para lazer ou 
como segunda residencia. Dessa forma, grande parte dos proprietarios possui "caseiros" ern suas 
chacaras. Este setor interage diretarnente com o rernanescente florestal, sendo que toda a atividade 

desenvolvida neste espa'<o causa irnpactos diretos sobre a mata, fato que toma de fundamental 
importilncia o conhecimento das caracteristicas s6cio-econ6micas e culturais desta cornunidade. 

Portanto, as informac;oes e as discussoes sobre este setor - como se devera constatar adiante, foram 
mais exploradas do que no setor produc;ao rural. 

Foi aplicado urn questionario estruturado com as pessoas que moram em ambos setores corn o 
objetivo de identificar as principais atividades desenvolvidas e sua rela'riio corn os impactos 

ambientais possivelmente provocados. 

• Principais atividades desenvolvidas no Loteamento 

Os proprietarios das chacaras de lazer do "Colinas do Atibaia", desenvolvem varios tipos de 
atividades ern seus terrenos, utilizando dos recursos naturais disponiveis como agua e solo 1• Dentre 

as atividades rurais desenvolvidas a que predomina e a cria'riio de galinhas, em pequenas 
quantidades e pequenas parcelas do lote (FIGURA 4.16). Na maior parte dos casos a agricultura e a de 

subsisrencia, podendo ocorrer algumas atividades econ6micas, como as escolas de equitac;ao, 
culturas orgilnicas e pesqueiros. A cria'riio de cavalos parece ser urna atividade em ascensao no 
local, corn urn ntimero cada vez rnaior de proprietarios desenvolvendo esta atividade. 

1 As inform~Oes sobre uso do solo obtidas no questiomUio foram tambem utilizadas no mapeamento. Aconteceu de, em muitos casos, 
urn lote estar desocupado, ou em constru~o, e nestas situa~Oes, foram feitas aferi~Oes diretas de uso do solo. 



FIGURA 4.16 PRINCIPAlS ATMDADES DESENVOLVIDAS NO LOTEAMENTO 
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Os pequenos canais fluviais que passam pelo Loteamento estiio estrangulados em sua maior parte 
pelos lagos artificiais. Segundo os proprietirios estes lagos tern a fun~ao, em 30% dos casos, de 
lazer contemplativo. A FIGURA4.17 mostra os principais usos dado aos lagos. 

FIGURA 4.17 FINALIDADE ATRIBUIDA AOS LAGOS 
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A area nao construida dos lotes e destinada, em 45% dos casos, a forma~ao de cobertura vegetal 
(pequenos bosques formados por especies nativas, ex6ticas, pomares e jardins). A FIGURA 4.18 mostra 
outros tipos de uso do solo mais :freqiientes nas areas dos lotes. 

Com rela~ao aos tipos de constru~oes em cada lote e as principais benfeitorias feitas em cada urn, 
foram listadas: residencias para caseiros, quartos de ferramentas, varanda, areas de servi~o e 
churrasqueiras. A "area verde" de cada propriedade e constituida principalmente pelas arvores 
frutiferas (3 7% ), seguido das especies nativas e ex6ticas e por ultimo as especies de reflorestamento 
(pinus). 



FIGURA 4.18 USO DADO A AREA NAO CONSTRuiDA DOS WTES 
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Quanto ao saneamento do loteamento, pode-se inferir que todas as propriedades possuem em seus 
lotes fossas septicas ou negras para onde se destinam os residuos de putrefas:ao, sendo inexistente 
qualquer sistema de canalizas:ao de agua e esgoto. A agua consurnida e retirada de pos:os ( caipira, 
artesiano e semi-artesiano) e de mananciais (FIGURA 4.19 ). 

FIGURA 4.19 ORIGEM DA AGUA DE CONSUMO NO LOTEAMENTO 
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Apenas 9% da comunidade aplica urn tratamento (fisico ou quimico) na agua para consurno, o 
restante a consome in natura. Com relas:ao aos residuos s6lidos, devido a urn projeto desenvolvido 
pela Sociedade do Colinas (existindo ha aproxirnadamente 2 anos) eles recebem urn tratamento 
diferenciado. Os residuos reciclaveis sao separados pelos pr6prios moradores e recolhidos 
semanalmente pela administras:ao do Colinas; participam desta coleta diferenciada 76% da 
comunidade. Os residuos nao orgiinico e nao reutilizaveis, como papel higienico, sao incinerados em 
grande parte ou recolhidos junto aos orgiinicos e destinados ao aterro municipal (T ABELA 4.5) 
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TABELA 4.5 DESTINO DOS RESiDUOS SO LIDOS 

TlPO DESTINO PROPRIET ARIOS PERCENTAGEM 

recicl<iveis recolhido 21 100% 

org<lnico recolhido 11 52,4% 

para fossa ou aterro 9 42,9% 

reutilizado 7 33,3% 

Niio org3.nico recolhido 8 38,1% 

incinerado 11 52,4% 

compostado 4,8% 

Segundo OS proprietirios a media de produs:ao de resfduos so lidos por pessoa diariamente e de 1000 
gramas, sendo que o plistico corresponde a 48% da composiyao do lixo, seguido da materia 
orgilnica com 36%. 

FIGURA 4.20 COMPOSI<;:AO DOS RESIDUOS SO LIDOS POR PROPRIEDADE 
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• Caracterlsticas socio-economicas 

48% 

Os dados apresentados a seguir sobre a comunidade residente deste setor foram reunidos a partir da 
entrevista estruturada e as figuras apresentam as principais caracteristicas s6cio-econ6micas dos 
residentes deste local. 

Todos os proprietirios possuem, pelo menos, o segundo grau completo (FIGURA 4.21) A maior parte 

dos que possuem nivel superior e representada pelos homens (86,7%), e na categoria de nivel 
superior com alguma especializayao (p6s-graduayao) a mulher representa 71,4% do total. 



FIGURA 4.21 GRAU DE ESCOLARIDADE DOS PROPRIETARIOS DO COL!NAS DO ATIBAIA 
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Apesar de terem sido estabelecidos previamente os intervalos para a representavao da renda familiar 
em salarios minimos (FIGURA 4.22), constatou-se que a media do rendimento familiar para a parcela 

incluida na classe de >20 salarios minimos corresponde, na verdade, a 55 salarios minimos. Nao hi 
proprietarios com renda inferior a 7 salarios minimos mensais. 

FIGURA 4.22 RENDA FAMILIAR (SALARIO MlNIMO) 
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Entre os homens que residem neste setor, a faixa etaria mais representativa e a de 40 a 49 anos, e as 

mulheres de 35 a 39 anos. No total desta amostra nota-se que 56,4% da populavao e masculina 
(FIGURA4.23). 

FIGURA 4.23 FAIXA ETAR!A DOS INTEGRANTES DAS FAMiLIAS DOS PROPRIETARIOS 
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A principal caracteristica do Loteamento e a fmalidade de chiicaras de lazer dada aos lotes, sendo 
que a maioria dos proprietiirios niio mora no local (52,25%), mas o freqiienta com regularidade nos 
fmais de semana. A parcela que reside no local e 39,1% e 8, 7% dos proprietiirios possui alguma 
atividade economica. 

As casas sao construidas com a fmalidade de segunda residencia, na maioria possuem ate 7 comodos 
( 45% ), e a grande parte dos 1otes tern a casa dos caseiros. Com rela9iio aos caseiros de cada chiicara, 
de uma forma geral, eles possuem na media entre 40 e 65 anos, em 85% dos casos niio possuem 
primeiro grau completo e ganham em tomo de 1 a 2 saliirios minirnos. Suas residencias possuem, na 
maioria dos casos, ate 3 comodos. 0 tamanho da familia dos caseiros varia entre 2 a 7 pessoas. 

Urn outro aspecto analisado foi com rela9iio a participa9ao dessa comunidade em grupos de 
representa9ao social, como por exemplo: sindicatos, associa9ao de escolas, sociedades, ONGs. 0 
resultado da pesquisa foi que 42,9% dos entrevistados nao participam de qualquer associa9iio e o 
restante participa de pelo menos uma das citadas. 

Com rela9ao ao tempo de aquisi9iio do lote a grande maioria o possui hii pelo menos 6 anos, sendo 
que normalmente o proprietiirio demora de 2 a 3 anos para iniciar qualquer benfeitoria no mesmo. 
Constatou-se ainda que apenas 32,7% de toda a iirea do Loteamento Colinas do Atibaia estii ocupada 
ou com alguma benfeitoria no lote. 

As preferencias culturais e fisicas ou naturais que influenciaram na escolha do local para a compra 
da propriedade foram questionadas. Como resultado tem-se para as preferencias culturais e sociais a 
"proximidade com a natureza", seguida da "tranqiiilidade" e para os elementos naturais a "presen9a 
da mata" foi escolhida o principal motivo para a compra do lote. As FIGURAs 4.24 E 4.25 mostram estes 
resultados. 

FIGURA 4.24 ELEMENTOS CULTURAIS RESPONSA VEIS PELA ESCOLHA DO LOCAL DE MORADIA 
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E interessante observar que, se a mata foi o elemento natural selecionado em primeiro Iugar, jii as 
iireas reflorestadas nao foram citadas uma un1ca vez. No entanto, a iirea ocupada por 
reflorestamentos neste setor e nas areas limitrofes e maior que a iirea ocupada pela mata. A 
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comunidade parece, neste caso, compreender as areas de reflorestamento como forma de manejo nao 
salutavel ao meio. 

FIGURA 4.25 ELEMENTOS NATURAlS RESPONSAVEIS PELA ESCOLHA DO LOCAL DE MORADIA 
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Outro fato interessante a ser levantado e a forma como a Mata Ribeirao Cachoeira tern funcionado 
como o elemento chave no processo de marketing usado para a venda dos lotes neste Loteamento -
urn exemplo disso eo Croqui elaborado pela propria Sociedade do Colinas do Atibaia (FIGURA 4.26). 

Sobre a exigencia da conserva9lio do remanescente, entre todos os entrevistados, e unilnime sua 
aprova9lio. Tais pessoas compreendem a mata como sendo uma reserva de plantas e animais e como 
uma area intocavel, no entanto, nenhuma delas pode sugerir uma forma de contribuir para isto. 
Contudo, existe ou ja existiu entre alguns dos entrevistados urn contato mais proximo com este 
ecossistema, atraves de caminhadas dentro da mata. A partir deste contexto, as pessoas passam a 
percebe-la de uma outra forma. 

Uma grande parcela dos entrevistados (66,7%) ja entrou na mata, por motivos que vao desde fazer 
simples caminhadas ate collier cipos para elabora9lio de trabalhos artesanais. Nestas caminhadas as 
arvores e os passaros sao os elementos que mais atraem a aten9lio destas pessoas - os demais 
elementos naturais, citados pelos entrevistados, e observados durante as caminhadas estao 
relacionados na FIGURA 4.27. 



FIGURA 4.26 CROQUI DO LoTEAMENTO COLJNAS DO ATffiAIA 
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FIGURA 4.27 ELEMENTOS MAIS REPRESENTATIVOS DENTRO DA MATA 
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Nesta pergunta, o individuo entrevistado poderia escolher ate 3 elementos para cita~iio: as arvores 
foram citadas pelos entrevistados 12 vezes e, os elementos sombra-temperatura-umidade e aves 
foram citados 10 vezes (TABELA 4.6) 

T ABELA 4.6 ELEMENTOS MAIS REPRESENTATIVOS PARA QUEM CAMINHOU NA MATA 

Elemento NU:mero de vezes que o elemento foi citado % 

<irvores 12 15,6% 

Plantas rasteiras 7 9,1% 

trepadeira 5 6,5% 

Animais de grande porte 2 2,6% 

pontes 2 2,6% 

trilhas 2 2,6% 

sombra/temperatura/umidade 10 13,0% 

MUJtiplas cores 2 2,6% 

Animais de pequeno porte 5 6,5% 

aves 10 13,0% 

peixes 2 2,6% 

flores 6 7,8% 

Folhas no chao 7 9,1% 

Areas de descanso 4 5,2% 

frutos 1,3% 

Urn ponto interessante para se observar nesta re1a~iio siio os animais de grande porte observados no 
interior da mata, e citados pe1os entrevistados. No entanto, os linicos animais de grande porte que 



70 

realmente sao vistos pelos entrevistados sao o veado e a jaguatirica e apenas nas redondezas da 
mata. 

Existe aqui nma grande diferen9a de valor atribuido ao elemento citado segundo a observa9ao real 
pelo individuo e a sua freqtiencia na mata. Urn exemplo disso refere-se aos elementos: animais de 

grande porte e trilhas. E muito mais comum de se observar as trilhas que existem na mata do que os 
animais de grande porte, no entanto os dois aparecem nos resultados com o mesmo valor atribuido. 

A outra parcela das pessoas que nunca entraram na mata, elegeu os fatores falta de tempo e o acesso 

restrito (devido a mata estar fechada com cadeado) como responsitveis por este fato. No entanto, 
observou-se que, normalmente, nao existe o hitbito dos moradores em fazer caminhadas pelo interior 
damata. 

Com rela9ao it representa9ao da mata para a comunidade, ou seja, como as pessoas a veem, foram 
elencados os tipos de animais (FIGURA 4.28) e plantas (FIGURA 4.29) que poderiam ocorrer na mata e 
indicados pelos entrevistados. 0 veado foi o animal mais citado, justamente por ser visto nas ruas do 
loteamento, proximo it mata, com certa freqtiencia. 

FIGURA 4.28 INDICACAO SOBRE OS TIPOS DE ANIMAlS DA MATA 
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Outros animais citados foram as aves e os macacos. De uma forma geral, os entrevistados 

discriminam as especies de aves e os macacos, como o tucano da arara ou do beija-flor, ou o bugio 
do macaco-prego. Pode-se dizer que a diferencia9ao dada its aves e aos macacos deve-se a fatores 
como o porte e cores do animal, sua ocorrencia e a area ocupada (no caso das aves nao se restringem 

apenas a area de mata) e, por serem especies comnmente citadas para qualificar urn "ambiente 
natural conservado" mais conhecidas. Outro fato muito importante a se considerar, no caso da 

identifica9ao da ocorrencia do bugio, deve-se ao fato de ter-se nm trabalho concluido recentemente 
sobre este animal, desenvolvido por Gaspar, 1996 ( op. cit.). 

A capivara, geralmente, foi lembrada pelos proprietarios de lotes pr6ximos aos rios. Outros animais, 
como o lobo-guarit ou a raposa, de inicio eram lembrados pelos entrevistados, mas quando se 
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perguntava se esses ammats eram vistos realmente ou com alguma freqiiencia a resposta era 
negativa. 

Com rela91io as plantas, uma pequena parcela das pessoas entrevistadas foi capaz de listar especies 

vegetais, ou melhor, poucos conhecem o nome das arvores que veem diariamente ou freqiientemente 
nas proximidades de seus lotes. A palmeira e o jequitiba sao as especies de plantas que mais se 

destacam para os entrevistados; o flamboyan e o pau-brasil foram indicados tambem pelos 
moradores como especies que ocorrem na mata. A!em destas, os entrevistados ainda listaram outras 

especies como: pata de vaca, manaca, pau d' illho e jatoba. Pela listagem elaborada pelos 
entrevistados, verifica-se que os mesmos nao diferenciam especies nativas de ex6ticas e a percep91io 

parece estar ligada tambem a cor e tamanho da flor e ao porte da arvore de uma forma geral. 

Os resultados obtidos nesta parte indicam que apesar da comunidade afmnar que a mata (ou a 
cobertura vegetal) foi o elemento de escolha do local, ela nao tern o hilbito ou curiosidade pelo que 

existe no seu interior. Assim, a comunidade local nao tern conhecimento sobre as caracteristicas 
principais e sobre os elementos que compoem a mata Ribeirao Cachoeira. 0 mesmo ocorre com 

rela91io a sua estrutura e fisionomia. 0 que mais identificam e, na realidade, os elementos que 
comumente compoem a borda da mata. 

FIGURA 4.29 IDENTIFICA<;:Ao DAS PLAl'ITAS DA MATA 
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As pessoas que entraram na mata, pelo menos uma vez, foram questionadas sobre a ocorrencia de 
determinadas especies de arvores, dessa vez elas exemplificando as especies. Como resultados 

obteve-se a cita91io de especies de madeira de lei, como o pau-brasil, jequitibil e peroba, entre as 
parasitas foram citadas as orquideas e os cip6s. Respostas como a existencia de "especies de 

mangue" que ocorrem na mata, e de "especies que nao serviriam para nada" demonstram o pouco 
conhecimento desenvolvido sobre a vegeta91io da regiao. 

Nas TABELAS 4.7 E 4.8 estao dispostas as caracteristicas de estrutura e fisionomia da mata e 

observa96es sobre a fauna de acordo com a comunidade entrevistada. Com rela91iO a altura das 
copas das arvores, foram oferecidas 3 op96es de respostas entre alta, media e baixa. Nesta questao o 
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entrevistado geralmente optou por mais de uma resposta, mas as predominantes foram as medias e 
baixas. Em relas:ao a altura media da mata, foi escolbido o intervalo entre 16 e 20 metros, composta 
de arvores em sua maioria de troncos fmos - muito proximo dos dados obtidos nos perfis (item: 
Fisionomias do remanescente florestal, Fi:GURAS 4.13 E 4.14). As respostas sobre a tonalidade de cor 
das folbas e seu formato demonstram que os entrevistados inferem a ocorrencia de uma grande 

• diversificas:iio de formas e tipos. 

TABELA 4.7 ESTRUTURA E FISIONOMIA DA MATA SEGUNDO OBSERVACAO DA COMUNIDADE 

Vegeta\'io 

Altura media aproximada da mata (m) 

Cor das folhas 

Caracteristicas das folhas 

Espessura media dos troncos das 3:rvores (em) 

Oconi:ncia das flares 

Tamanho das flares 

Cor mais comum das flores 

Disposi¢o das espkies 

NUmero de especies arb6reas que existem na mata 

Indivfduos por metro quadrado 

Caracteristicas 

16a20 

Claras e escuras 

pequenas e grandes 
pontudas 
redondas 
finas 

disformes 
espessas 

11 a 15 

em uma estayio 

pequenas 

amarela 

em grandes conjuntos 

>500 

sem resposta 
4a30 

T ABELA 4.8. 0BSERVAC0ES SOBRE A FAUNA EXISTENTE 

Fauna Caracteristicas 

Animais predominantes repteis 

felinos 

Animais sao vistos esporadicamente 

Disposiyio dos animais isolados 

Nfunero de animais que existem dentro da mata Sem resposta 
>70 

Individuos por metro quadrado sem resposta 
<2 

NUmero de vezes citados 

5 

11 

11 
11 
10 
10 
10 
10 

32 

6 

13 

10 

5 

5 

8 
2 

NUmero de vezes citados 

13 
12 
10 

8 

6 
5 

7 
3 

Percentagem 

41,7% 

84,6% 

16.9%, 
16,90/o 

15,4% 
15,4% 

15,4% 
15,4% 

71,1% 

46,2% 

76.5% 

34,5% 

35,7% 

38,5% 

61,5% 

15,4% 

% 

39,4% 

36,4% 

76,9%) 

47,1% 

46,2% 
38,5% 

58,3% 
25,00/o 

Quanto a espessura media dos troncos das arvores - 11 a 15 em, nenhuma pessoa abriu qualquer 
exces:ao sobre difunetros maiores como para especies de peroba, por exemplo. Para a maioria dos 
entrevistados, as arvores tern flores em uma !lnica estas:ao do ano e sao pequenas, o amarelo e a cor 
predominante, seguida da vermelba e da branca. Na realidade, segundo o QUADRO 4.2 a cor 
predominante e o verde, seguida do branco. As pessoas demonstraram grande facilidade em sugerir 
quantas especies de animais ou de arvores poderiam ocorrer na mata, mas tinbam dificuldades em 
informar quantos individuos de cada urn poderiam ocorrer por metro quadrado. 0 nfunero de 
especies arb6reas sugerido foi superior a 500, sendo que o ANExo 4.3 apresenta 112 especies de 
arvores para esta mata. 

Quanto aos animais, os repteis e felinos foram os animais mais citados. E interessante observar que 
a maior parte dos entrevistados aponta a existencia de animais que podem aparecer tanto isolados 
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como em grandes grupos. Esse resultado provavelmente se deve ao fato de que o comportamento de 
aves e macacos e outros animais citados seja de conhecimento geral. 

• Conclusiies 

A partir das respostas obtidas, pode-se inferir que apesar da mata ser o principal motivo para a 
escolha do local para grande parte da comunidade, este conjunto natural tern funcionado mais como 
urn atrativo visual e estetico. Em alguns casos e vista como urn local de "reservas de plantas e 
animais" e "urna area intocavel'', o que sugere urna grande "distancia" entre a comunidade e o 
remanescente, fazendo com que ele funcione como urn "santuario ecol6gico" e desconhecido. 

A diversidade da mata e reconhecida pelo conjunto diferenciado de elementos ou componentes, mas 
nao em funs:ao da identificas:ao correta das essencia nativas, incluindo-se mesmo especies ex6ticas. 
De urna forma geral, o conhecimento da comunidade sobre a mata se limita a sua borda, como 
evidencia a relas:ao do tipo de animais e plantas identificados com maior freqiiencia. 

Enfrm, os resultados obtidos mostram que a comunidade em geral e adulta, instrufda, com renda de 
media a alta e excelentes condis:oes de moradia em relas:ao a media brasileira. No entanto, essas 
caracteristicas nao garantem que erros basicos de interpretas:ao sobre a mata, seja pela suas 
caracteristicas ou pela sua importancia a conservas:ao, sejam cometidos. Supor, por exemplo, que a 
mata se qualifica pelo conforto terrnico e urna das respostas jamais esperadas de urna comunidade 
tao privilegiada cultural e economicamente. Ja que a "mata" como a propria comunidade a 
reconhece nao deve ser compreendida por uma \inica caracteristica que e tfpica de parques e jardins. 

Assim, este trabalho considera que o primeiro passo e a desconstrus:ao de algumas representas:oes 
sociais, relativas a composis:ao em especies, estrutura e fisionomia da mata. 

Os programas de educas:ao ambiental geralmente se direcionam a classes menos favorecidas, porque 
se parte da suposis:ao de que nelas estao concentradas a falta de conhecimento e a conseqiiente 
produs:ao de impactos difusos, dificeis de controlar. Esta e outras experiencias em planejamento 
(Santos, 1998) sugerem que esta postura deve ser revista. Por outro lado, nao se pode simplesmente 
transmitir programas de educas:ao ambiental de urn grupo social a outro. 

b) Setor de Produtor Rural 

Neste setor foi aplicado urn questionario mais simplificado de uso do solo, diretamente com os 
administradores e/ou proprietarios. As inforrnas:oes obtidas referem-se as atividades desenvolvidas 
em cada propriedade, area ocupada por propriedade e por atividade em cada urna, manejo e produto 
agricola e nfunero de pessoas residentes. Os dados obtidos com estes questionanos estao 
apresentados na T ABELA 4.9. 

Todas as propriedades rurais deste setor foram visitadas, exceto a Fazenda Itapoii, pois segundo 
inforrna~toes de administradores das fazendas vizinhas, a sede desta fazenda encontra-se atualmente 
desabitada, e a propriedade isolada com cercas eletricas. No interior desta fazenda verifica-se por 
fotointerpreta~tao uma grande area de reflorestamento. 



74 

Basicamente, este setor e ocupado por fazendas agropecuanas que, na grande ma10na, sao 

resultantes de divisoes de antigas fazendas de cafe. As fazendas sao: Serrania, Sao Lourens:o, Santa 
Maria, Sao Vicente, Santo Antonio da Boa Vista, Itapoa e Fazenda Atalaia. As fazendas Sao Vicente 
e Sao Lourens:o (alem do sitio Bela Vista que nao esta inserido na area de estudo) originariamente 
faziam parte da fazenda Santa Maria, que foi dividida em areas menores e vendidas. As demais 

fazendas, Santo Antonio da Boa Vista, Atalaia e Serrania destinam o uso de suas terras 
principalmente it pecuaria. 

As pessoas que moram neste setor sao, predominantemente, os administradores das fazendas e suas 
familias - com exces:ao da Fazenda Sao Vicente, onde os pr6prios proprietarios administram e 
moram no local. 

Os administradores possuem em media 41 anos de idade, com uma renda familiar media de cinco 

salarios minirnos e meio. 0 tamanho da familia dos administradores varia em tomo de 7 pessoas, 
ocupando uma residencia com ate 4 comodos, enquanto que a residencia dos proprietarios possui, 
em geral, 10 comodos. 

A origem desta populas:ao, que migra tanto de areas rurais como de areas urbanas, e na maior parte 
dos casos de outros estados brasileiros, como Pernambuco, Bahia e Parana, alem de outras cidades 
do interior de Sao Paulo. 

A Fazenda Santo Antonio da Boa Vista possui uma maior organizas:ao e estrutura social com relas:ao 
its demais. Sao 14 familias que residem na propriedade (em tomo de 60 pessoas ), sendo que a 
familia do proprietario nao reside no local. Esta fazenda provem de uma via secundaria nao 

pavirnentada que rodeia toda a sua area e, e a iinica que possui urn gerador de energia, as demais sao 
atendidas apenas pela rede eletrica existente. A principal atividade e a pecuaria, com cerca de 400 

cabes:as. 

Quanto ao sistema de saneamento e o abastecirnento de agua, as minas e alguns pos:os sao usados 
para o consumo, os residuos org§nicos sao depositados em fossas e nao existe qualquer forma de 

tratamento dos efluentes. 0 atendirnento medico se da atraves do Posto de SaUde de Sousas e os 
meios de transporte utilizados sao apenas aqueles que o fazendeiro disp5e para os funcionarios em 

funs:ao das atividades rurais. 

Assirn como neste setor, no setor de ocupa9ao urbano-rural, os filhos dos funcionarios e dos caseiros 
sao atendidos pelo transporte das sub-prefeituras de Sousas e Joaquirn Egidio para irem ate a escola. 
No entanto, este transporte nao e suficiente para atender a todas as crian9as da area, dessa forma as 

crian9as que nao conseguem "carona" nas vias rurais e ficam sem transporte, acabam faltando its 
aulas, quando elas nao revezam entre si o "Iugar" na perua escolar. 

Com re!R9ao aos centros comunitarios, apenas uma capela que pertencia ao conjunto arquitetonico e 
cultural da sede da antiga F azenda Santa Maria, corresponde it iinica constru9ao com fun9ao social e 
comunitaria que existe em todo este setor. Nao existe ainda qualquer outro equipamento de 

recrea9ao, sociocultural ou comunitario que favore9a a aproxima9ao social entre a populas:ao da 
regiao. 
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Quanto as vias de acesso, existem duas vias vicinais municipais (CAM 367 e CAM 120)e as vias 
secundarias que conduzem ate as sedes das fazendas. Os transportes encontrados sao tratores, 
caminhoes leves e alguns carros de passeio, a carga transportada e constituida pelo gado de corte e 
demais produtos agricolas. 0 tcifego medio das principais vias e de aproximadamente 20 
veiculoslhora. Quanto ao estado de conservas:ao dessas vias, pode-se inferir que nao existe qualquer 
sinaliz~ao e em determinados trechos verificam-se processos de erosao laminar, provocados, em 
sua maioria, pelo corte de terras:os e, pela falta de urn sistema de escoamento pluvial em certos 
pontos onde o declive e maior. Os padroes de uso e ocupa9ao deste setor estao melhor descritos no 
item: Cobertura Vegetal e Uso da Terra. 

Infra-estrutura escolar e Organizaciies nao governamentais atuantes 

0 ensino primario para as crians:as que moram em toda a area de estudo e atendido em sua maioria, 
mas nao completamente pelas escolas publicas (municipais e estaduais) dos distritos de Sousas e 
Joaquim Egidio. 

Apenas 113 das crian9as sao atendidas pelo transporte municipal, as demais matriculadas na rede 
publica se deslocam por conta propria ate as escolas em Sousas ou Joaquim Egidio. 

As escolas que atendem os filhos de caseiros do Loteamento Colinas de Atibaia ou dos 
adrninistradores e funcionarios das fazendas estiio apresentadas no QuADRO 4.4. 

QUADRO 4.4 ESCOLAS PUBLICAS QUE ATENDEM A AREA DE ESTUDO 

Escola En de~ 

EscolaEstadualdePrimeiroGrauDr. Thomas Alves Avenida Conselheiro Aotonio Prado, n2 !60 

Sousas/Campinas - SP 

CEP 13130-010 - telefone: 258-2103/258-1885 

Escola Municipal de Primeiro Grau Aogela Cury Rua Pedro Marostico, s/nfunero- Nova Sousas/Campinas- SP 

Zachia CEP 131310-050- telefone: 258-2557 

Escola Municipal de Primeiro Grau Aotonio Carlos Rua Agenor Augusto do Nascimento, s/nfunero - Sousasl 

C.Barros Campinas-SP 

CEP: 13130-040- telefone:258-!520 

Escola Estadual de Primeiro Grau Francisco Barreto Rua Aotonio Nunes Felipe, n° 51 - Joaqnim Egidio/ Campinas 

Leme - SP 

CEMEI Alexandre Sartori Faria 

CEP 13120-040- TELEFONE: 298-6182 

Rua Consuelo Freire Brnndao, s/nfunero - Joaqnim 

Egidio/Campinas - SP 

CEP 13120-030 - telefone: 298-6240 

Existe uma relas:ao relativamente grande de Organizas:oes Nao Govemamentais cadastradas na Sub
Prefeitura de Sousas e de Joaquim Egidio, porem apenas quatro encontram-se em atividade ou 
programando novas atividades. A descris:ao dessas ONG's e seus objetivos estiio apresentadas no 
ANEX04.5. 



TABELA 4.9 PROPRIEDADES RURAIS, ATIVIDADES ECON6MICAS E AREAS APROXIMADAS 

Propriedade Area PecuAria/ Tipo de pasto Area N'de Reflores~ Area !dade Fun~Ao Vegeta~Ao Area Agricultura Area 

(ha) Fun~Jo do cabe~as tamento (ha) aproximada Natural ba (alqueire/ 
Proprietario pas to do lote unidades) 

ha 

Fazenda Sto. Antonio 90 econOmica Coast~Cross 60 400 eucalipto 6 3a4 Preservayilo capoeira 10 

da Boa Vista (reproduvao) Tdnzania anos 

Jar e Walas Jr. Braquiliria 

Fazenda Silo Vicente 85,2 econOmica Braqui!iria 54 30 madeira 5 anos Preservayllo milho 

Maria Francisca (corte) de lei, 

Vicente de Azevedo cedro, 
Cintra eroba 

Fazenda SAo Louren~o 30 econOmic a Natural 29 40 eucalipto 1 mais que 6 Preservayfto 

Isabel Meirelles (Ieite) anos 

Fazenda Sta. Maria 28 econOmica Natural 8.3 17 eucalipto 1 mata 6 milho 7.92 
Heitor Jose Rizardo (corte/leite) BraquiAria 2.4 cafe 36 mil pes 

Bulson 

Fazenda Serrania 96 econ6mica BraquiAria 52.08 30 pinus 7.2 mais que 6 Preservayilo capoeira 7.2 cafe 14.4 
(corte) eucali to anos 

Fazenda Atalaia* Braquiftria 68 

Andre Rene Vancheli 

Total 392.2 205.78 585 15.2 23.2 22.32 
Notas: 

"'Apenas uma parte desta propriedade estA na area de estudo, localizada na parte superior da mata, entre o Loteamento e a Fazenda Itapoil 

o; 
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4.2 DIAGNOSTICO AMBIENTAL 

A cornpreensiio dos processos ambientais e possivel atraves da analise espacial das informa~oes 
inventariadas ern toda a unidade de estudo. Esta analise e orientada ern fun~ao do modelo territorial 
ou da "expressao simplificada do sistema constituido pelas caracteristicas naturais, processos 
econornicos, sociais, culturais e ambientais e suas repercussoes territoriais" (Orea, 1994). A partir 
desta contextualiza~ao e corn o objetivo de apresentar de forma operacional o conjunto de 
informa~oes setoriais recolhidos no invent:irio foram definidas unidades ambientais ou unidades de 
paisagern, que expressam os cen:irios, sobre o qual deverlio ser elaborados pianos de a~ao. 

4.2.1 LOCALIZA<;:AO DAS Af;:OES IMPACTANTES 

Entende-se que os impactos ambientais podem ser defmidos pela a~ao rnodificadora causada ern urn 
( ou rnais) atributo ambiental nurn dado esp~o ern decorrencia de urna determinada a~ao 

antropogenica. A identifica~o das a~oes impactantes e de sua origem requer urn conhecimento 
previo das caracteristicas e condicionantes ambientais e uma analise espacial e reconhecimento de 
campo. A exisrencia ou nao de impactos ambientais est:i diretarnente relacionada corn o uso e 
ocupa~ao da terra, e sua escala de abrangencia e magnitude estao relacionadas basicamente aos 
determinantes naturais e a forma como se d:i a apropria~ao dos recursos naturais pelo homern. Sob 
essas considera~oes, e importante construir urn diagn6stico arnbiental em fun~ao do reconhecimento 
das a~iies impactantes localizadas em dado local. A FIGURA 4.30 ilustra os processos ambientais 
decorrentes de a~oes impactantes antropogenicas em toda a unidade de estudo. Estas informa~oes 
serviram de subsfdios para cornpreender os processos ambientais que ocorrern ern cada unidade de 
paisagem, bern como para a defmi~ao dos limites das unidades. 

4.2.2 UNIDADES DE P AISAGEM 

Ha urna nitida separa~ao na area de estudo entre o "setor urbano-rural" e o "setor de produ9ao 
rural", descritos no capitulo anterior, que geram interpreta~oes diferenciadas dos impactos sobre a 
rnata. Isto ocorre porque estas duas formas diferenciadas de ocupa~ao impoern impactos sobre o 
meio resultantes das atividades desenvolvidas e das pr6prias caracteristicas do meio fisico e 
biol6gico. Portanto, cada urn desses setores deve ser analisado separadarnente ern fun~ao de tais 
elementos, sendo que as caracteristicas intrinsecas do rneio fisico e biol6gico de cada urn definern, 
nitidarnente, as unidades de paisagem (FIGURA 4.31 ). 
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4.2.2.1 Setor de produ~ao rural 

0 setor de produ~ao rural apresenta urn padriio de uso da terra caracterizado pelas propriedades 
agrossilvopastoris, na maior parte com atividades voltadas a pecuaria; em segundo Iugar a 
explora~ao de papel e celulose, atraves de areas reflorestadas e por Ultimo a pequenas areas de 
cultivo de laranja, cafe e milho. 

Fazem parte deste setor todas as fazendas citadas no item Setor de produr;iio rural: Sao Vicente, Sao 

Louren~o, Santa Maria, Serrania, Santo Antonio da Boa Vista, Itapoa e Atalaia. Em todo este setor 
ocorrem esparsa e esporadicamente manchas de mata, a vegeta~ao ciliar e quase inexpressiva, e 

algumas varzeas estiio sendo ocupadas por cultivos agricolas e pasto. E neste setor que se encontram 
as nascentes do Ribeirao Cachoeira, o que expressa grande importiincia a qualidade dos mananciais. 

Este setor e constituido por solos de baixa fertilidade (Podz61ico Vermelho Arnarelo) e relevos de 
morros, morrotes e colinas, com forte presen~a de matacoes e vales erosivos, que fomecem ao meio 

fisico limita~oes de uso e manejo do solo. As caracteristicas do meio fisico associadas aos padroes 
de uso da terra e aos impactos gerados perrnitiram a identifica~ao das unidades de paisagem 
descritas a seguir. 

Esta paisagem se diferencia das demais pelo tipo de terreno, constituido por Morrotes e Colinas, 
com condicionantes naturais a forma~ao de matacoes, que restringe as atividades de uso do solo por 
atividades agricolas, dificultando o manejo do mesmo. A retirada da cobertura vegetal e o principal 

impacto sobre esta paisagem, constituida predominantemente por pastagem, sendo comum encontrar 
alguns sulcos erosivos, decorrentes da forma de ocupa~ao. As fazendas localizadas nesta unidade 
insistem em desenvolver algumas atividades agricolas como o cafe e milho. A atividade pecuaria e 

agricola e responsavel pelo despejo de uma quantidade relativamente grande de excrementos de 
animais e defensivos agricolas no solo e na agua, causando problemas de contamina~ao. A fazenda 

Serrania, localizada na area das nascentes, e as demais propriedades desta paisagem, represam os 
pequenos canais fluviais, formando lagos com fun~ao de dessedenta~ao de animais, provocando em 

alguns casos altera~oes na dinamica fluvial. F azem parte desta unidade de paisagem as seguintes 
propriedades rurais: parte do Sitio Bela Vista e da Fazenda Santa Maria e as fazendas Sao Louren~o 
e Serrania. 

Esta unidade de paisagem difere das outras pelo tipo de terreno, constituido por Morros e Morrotes 
de inclina~ao moderada a forte. Tambem e alta a intensidade de processos erosivos, principalmente 
nas areas com declividades superiores a 30%, ocorrendo erosao laminar e em sulcos. A forma como 

foram realizados os cortes de vertente para constru~ao de vias rurais, associada ao tipo de solo e a 
declividade, provocaram a forma~ao de processos erosivos. Os freqiientes campos de mataroes 

sugerem potencial mineral, com cuidados de manejo especiais, mas sem explora~ao atual. 
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Toda esta paisagem e ocupada pelas fazendas agrossilvopastoris, reproduzindo a mesma forma de 
ocupao;:ao e uso do solo, bern como os problemas decorrentes. Fazem parte desta paisagem as 
fazendas Sao Vicente, Itapoa e Atalaia. As areas de varzea, de uma maneira geral, sao ocupadas por 
cultivos agricolas e pastagem, sendo inexpressivas as areas de mata ciliar. Nesta paisagem, a mata 
Ribeirao Cachoeira ocupa aproximadamente 5% da area total, ou seja, uma area de 26ha, estando 
todos os seus limites ocupados pela pastagem. As areas de reflorestamento sao mais expressivas que 
nas unidades anteriores, sendo que quanto menor o niimero de propriedades rurais e maior a area por 
elas ocupada. A queimada e uma tecnica bastante usada na regiao pelos agricultores, com o objetivo 
de "limpar" a area para manejar o solo. Este metodo de manejo pode estar provocando impactos 
negativos sobre o meio e alterando a constituio;:ao fisica do solo. 

A contaminao;:ao das aguas superficiais passa a ocorrer de forma difusa, aumentando o niimero de 
pontos de descarga de poluentes ao Iongo do canal fluvial. Esta e uma caracteristica importante e 
que deve receber atens:ao especial no processo de tratamento dos problemas locais. No entanto, a 
existencia de mecanismos naturais de depurao;:ao do sistema de drenagem, atraves das lagoas, pode 
ser a responsavel pela melhora da qualidade da agua, comprovada pela diminuio;:ao da materia 
organica presente na agua superficial. 

Esta unidade difere das demais, principalmente, em funo;:ao do uso da terra e das ayiies impactantes 
localizadas. As caracteristicas do meio fisico se expressam de maneira semelhante as unidades I e II, 
ocorrendo, comumente, mataciies semi-alterados, com baixa resistencia a erosao. A alta intensidade 
de processos erosivos, assim como a erodibilidade, ocorre de maneira laminar e em sulcos nas areas 
com declividade superior a 30%, ausentes de cobertura vegetal, ocupadas por pasto, sem manejo 
adequado. 

Esta unidade de paisagem possui caracteristicas peculiares de ocupao;:ao, em virtude da Fazenda 
Santo Antonio da Boa Vista, que se diferencia das demais devido a sua forma de organizao;:ao 
espacial. Sao quatorze familias que formam esta comunidade, vivem e trabalham no local. A 
atividade predominante e a pecuaria, sendo que as areas de pasto ocupam mais de 60% da area total 
da fazenda. Quanto a cobertura vegetal, ocorrem ainda algumas manchas de vegetao;:ao de mata 
alterada e bosques, no entanto, grande parte foi retirada em funo;:ao da pecuaria. As areas 
anteriormente agricolas ocupadas pelo cafe e milho, tambem foram substituidas por gramfneas para 
pastagem como Coast-Cross, Tanzania e Braquiarias. Tambem difere das demais propriedades rurais 
encontradas pela sua infra-estrutura, que dispoe dentre outras coisas de sistema proprio de gerador 
de energia. 

A localizao;:ao das ao;:oes impactantes forma urn aglomerado de pontos nesta unidade, como mostra a 
FIGURA 4.30, com ocorrencia de processos erosivos em sulco e laminar, desmatamento e 
contamfnao;:ao de canais fluviais. 
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4.2.2.2 Setor urbano-rural 

Este setor apresenta uma forma de apropria.;:iio e organiza.;:ao do espa.;:o peculiares, devido ao 
Loteamento Rural Colinas do Atibaia e a inser.;:iio da Mata Ribeiriio Cachoeira. Este setor de 
ocupa.;:ao inclui alem das areas do baixo curso do Ribeiriio Cachoeira, areas drenadas por outros 
pequenos canais fluviais - tambem afluentes do rio Atibaia. Ele inclui as areas: a) as terras situadas 
ao norte da margem direita do Ribeiriio Cachoeira, mais os cursos fluviais de primeira ordem que 
desaguam diretamente no rio Atibaia, alem de 3 nascentes da bacia hidrografica do Rio Ires Pontes; 
b) as terras situadas ao sui da margem esquerda do Ribeiriio Cachoeira que sao drenadas pelos 
corpos d'agua que fazem parte da "microbacia de planejamento Colinas do Atibaia"\ ate sua foz no 
rio Atibaia; c) toda a area do baixo curso do Ribeiriio Cachoeira e d) parte da area do medio curso do 
Ribeiriio Cachoeira. 

Este setor apresenta uma maior diversidade ambiental que o setor anterior, ocorrendo sobre tres 
tipos de terrenos diferentes e apresentando uma cobertura florestal muito superior ao setor de 
ocupa.;:ao rural. Tambem as a9oes impactantes sao mais frequentes e concentradas, requerendo 
aten.;:ao especial no tratamento dos problemas locais. Em fun9iio das caracteristicas do meio fisico e 
biol6gico, neste setor foram identificadas tres unidades de paisagem, descritas a seguir. 

A cobertura florestal e a forma mais expressiva desta paisagem, ocorre em cerca de 108 ha de mata 
preservada, ocupando cerca de 57,3% da area total nesta unidade. As demais areas sao ocupadas 
pelos lotes rurais com os diversos usos da terra. 

0 tipo de terreno, constituido por morros e morrotes de inclinayiio moderada a forte e com a 
presenya de alguns poucos campos de matacoes, associado ao solo arenoso, requer cuidados 
especiais na proteyiio do solo. 

Em fun9iio do direcionamento das ruas do loteamento e dos cortes de morro, ocorre erosao laminar e 
em sulcos. A FIGURA 4.30 identifica nessa unidade uma area com forte concentra9iio de ocorrencia de 
impactos. 

Esta paisagem difere das demais pela cobertura vegetal, tipo de terreno e rede de drenagem. 
Ocorrem cerca de 83 ha de mata em dois fragmentos e apesar deles tambem se constituirem como a 
forma mais expressiva da paisagem, estao menos preservadas que na unidade IV, sofrendo mais 
intensamente os efeitos de borda. Tambem e mais intensa a ocorrencia de a.;:oes impactantes, ja que 
nesta paisagem e maior o nfunero de lotes ocupados (FIGURA 4.26). 

1 Os Jimites desta microbacia foram definidos pela Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente - Prefeitura Municipal de Campinas em 1996. 
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0 tipo de relevo e caracterizado pelos Morrotes Paralelos, com afloramentos ocasionais de matacoes 
e baixa resistencia a erosao, assumindo padriio de drenagem subparalela, caracteristica que fomece a 
esta paisagem um comportamento bastante diferenciado das demais unidades; ou seja, esta paisagem 
passa a compreender processos ambientais de mais de uma bacia hidrognifica, ocorrendo vilrios 
canais fluviais de primeira ordem. 

A area desta unidade, onde se encontra o baixo curso do Ribeiriio Cachoeira era ocupada 
anteriormente pela fazenda Sao Joao, tambem produtora de cafe. 

Esta unidade e formada pelas planicies aluviais desenvolvidas ao longo do rio Atibaia e demais 
afluentes, constituindo-se num relevo muito sensivel a interferencia antr6pica, e favorecendo os 
processos erosivos nas vertentes e margens das drenagens, com conseqiiente assoreamento dos 
canais. As areas de planicies, nesta paisagem, se comportam de forma continua, diferentemente das 
demais areas que sao descontinuas e estreitas, motivo pelo qual e caracterizada como uma imica 
unidade de paisagem. 

A rede de drenagem apresenta padriio dendritico a subdendritico e de alta densidade. Esta unidade 
tambern possui grande parte de sua area loteada pelas chacaras de lazer, sendo que 30% dela sao 
ocupados por campos sujos destinados ou niio ao pastoreio. A rnata ciliar que ocorre em alguns 
trechos do rio Atibaia apresenta-se bastante alteradas. Devido a dinamica de ocupas:ao, estiio 
localizadas algumas as:oes impactantes. 



FIGURA 4.30 LOCALIZA<;AO DE A<;(>ES IMPACT ANTES 
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FIGURA 4.31. MAPA DE UNIDADES DE PAISA GEM 
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4.2.3 POTENCIALIDADE A CONSERVAI;AO DAS UNIDADES DE P AISAGEM 

Em fun9ao de algumas caracteristicas peculiares identificadas em cada unidade de paisagem, foram 
defmidas unidades espaciais que expressam diferentes graus de potencialidade a conserva9ao 
(FIGURA 4.32). Estas caracteristicas estao relacionadas a cobertura vegetal em seus diferentes graus de 
conserva9ao, a fragilidade dos tipos de terrenos referentes aos processos erosivos e as classes de 
capacidade de uso da terra. 

As areas defmidas segundo o grau de potencialidade expressam hierarquicamente unidades 
ambientais que necessitam de planos de a9ao especificos a partir de seus atributos ambientais 
correlatos e deverao ser analisadas no contexto de cada unidade de paisagem, na etapa seguinte. 



FiGURA 4.32 MAPA DE PoT~<:NCIALIDADE A CoNSERVA<;:Ao 
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4.3 ALTERNATIVAS DE A<;:AO E DIRETRIZES DE 0CUPA<;:AO 

4.3.1 PREMISSAS BASICAS PARA A CONSERVA<;::AO 

As informa.;oes obtidas nas fases anteriores (Inventario e Diagn6stico) servem de fundamenta.;ao 
para a elabora9ao de propostas de manejo e diretrizes de ocupa.;ao territorial, visando 
prioritariamente, a conserva.;ao do ecossistema local. Os mapas sinteses resultantes desta analise 
espacial (de unidades da paisagem, de potencial a conserva9ao e de a96es impactantes ), bern como 
os resultados obtidos sobre a representa9ao social da comunidade que interage diretamente com a 
mata, expressam urn estilo de ocupa.;ao peculiar ao espa9o estudado. Urn espayo que foi modelado 
progressivamente em cima de urn modelo de ocupa.;ao que apresenta pouca ou nenhuma 
preocupa.;ao com as questoes ambientais, construido sob politicas de explora.;ao maxima e uso 
inadequado dos recursos naturais. 

Contudo, este cemirio apresenta urn sistema florestal de significativa importancia local e regional em 
rela.;ao ao seu estado atual de conserva.;ao e de suas caracteristicas ecol6gicas, o que exige dos 
6rgaos governamentais locais e de toda a comunidade cientifica e civil, preocupa.;ao diferenciada. 
Dadas a funcionalidade e estrutura deste ecossistema e visando a conserva.;ao e manuten9iio 
ecol6gicas e fundamental que medidas conservacionistas sejam tomadas atraves de programas 
ambientais especificos. 

E prioritaria a aprova.;ao pelo Poder Legislativo do municipio de Campinas da Area de Prote.;ao 
Ambiental - AP A municipal de Campinas, criada pelo Projeto de lei 417/96 que defme esta unidade 
de estudo, atraves do zoneamento proposto, como Zona de Conserva.;ao Ambiental. Este 
zoneamento estabelece diretrizes e restri.;oes de uso e ocupa9iio, visando tomar a Mata Ribeiriio 
Cachoeira como Area de Relevante Interesse Ecol6gico (ARIE), atraves do Decreto Federal N2 
89.336/84 e exigindo cuidados especiais de prote.;ao por parte do Poder PUblico. 

As diretrizes propostas por este estudo, incluem ainda o estabelecimento de urna "Faixa Tampao" de 
3 00 metros envolt6ria a mata, na qual o uso dos recursos de vera ser parcialmente restrito e 
considera96es de usos especificos ao Loteamento Colinas do Atibaia foram feitas. Para toda a Zona 
de Conserva.;ao Ambiental estabeleceram-se outros criterios e restri.;oes de uso referentes as 
atividades agropecuitrias e de minera.;ao, a saber: 

• Silvicultura e pastagens como atividades priorizadas; 

• Uso proibido de agrot6xicos de classe toxicol6gica I e II ; 

• Cultivos anuais restritos a cultivos de subsistencia e em areas com declividade inferior a 12%, 
proibindo o uso de agrot6xicos ou fertilizantes quimicos; 
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• Manejo adequado da silvicultura, utilizando variedades de ciclo Iongo, atraves da extra~iio 
!imitada a toras, mantendo-se no campo a copa das arvores; 

• Proibi~iio de qualquer atividade de minera~iio. 

Portanto, e fundamental que a autoridade governamental local reconhe~a a extrema importancia 
ambiental e ecol6gica desta regiiio, comprovada pelos estudos tecnicos e cientificos desenvolvidos 
para a implanta~iio desta AP A municipal. No entanto, niio basta sua implanta~iio, e preciso que 
politicas pUblicas de gestiio ambiental sejam adotadas; tais politicas devem visar, a medio e Iongo 
prazos, a conserva~iio do meio ambiente e a integra~iio entre os ecossistemas e os grupos sociais. 

Os principios orientadores de uma proposta de manejo, com objetivos a conserva~iio do meio, 
podem ser obtidos basicamente de duas maneiras: a primeira atraves da implanta9iio de politicas 
publicas e de sua efetiva9iio e a segunda atraves da mudan9a gradativa do comportamento da 
comunidade local, atraves de Programas de Educa9iio Ambiental. 

4.3.2 POLiTICAS PVBLICAS E INSTRUMENTOS DE GESTAO AM:BIENTAL 

A atua9iio das politicas publicas pode ocorrer em dois ambitos de gestiio e competencia: federal, 
atraves da implanta9iio das Unidades de Conserva9iio2

, e local, atraves das diversas formas 
existentes de gerenciamento de conflitos locais e de politicas publicas. 

Como ja citado, e fundamental que se fa9a valer dos instrumentos legais de prote9iio ambiental e de 
competencia federal e estadual; atraves da implementa9iio da APA de Sousas e Joaquim Egidio que, 
atraves de seu zoneamento define esta area de estudo como Zona de Conserv~ao Ambiental, e do 
estabelecimento da Mata Ribeirao Cachoeira como Area de Relevante Interesse Ecol6gico. As 
Unidades de Conserva9ao (neste caso AP A e ARIE), constituem dois dos diplomas legais que se 
disp5e na vasta Legisla9iio Ambiental brasileira, mas que est:i na dependencia de interesses politicos 
e economicos locais a sua implementa9iio efetiva. 

Concomitante ao estabelecimento legal destas unidades e imprescindivel que o governo municipal, 
juntamente com a comunidade local e cientifica e organiza~6es niio governamentais, adotem novas 
posturas frente as questoes ambientais. A ad09iio de normas e diretrizes ambientais funciona como 
urn dos elementos estrategicos de qualquer politica de desenvolvimento, ou seja seu estabelecimento 
visa o disciplinamento da utiliza9iio dos recursos naturais, pode garantir seu uso continuado ou a sua 
conserva9iio. Neste momento, fala-se de escalas pontuais de atua9oes, onde os 6rgiios publicos e a 
popula~iio representada devem discutir e opinar sobre os pianos e programas publicos ou 
particulares, que afetam, direta ou indiretamente, o meio ambiente. 0 envolvimento da comunidade 
em tais questoes e possivel atraves de programas de educa~iio ambiental e a participa9iio ativa, que 
sao as formas mais amplas de comunica~iio e intera9iio com a comunidade. 

2 As Unidades de Cons~ao (neste caso APAS e ARlE) podem ser de responsabilidade tanto Federais e Estaduais como Municipais. 



4.3.2.1 Unidades de ConservafYiiO 

As Unidades de Conserv3fYaO "sao por<;i)es do territ6rio nacional, incluindo as aguas territoriais, com 
caracteristicas naturais de relevante valor, de dominio publico ou propriedade privada, legalmente 
instituidas pelo Poder Publico com objetivos e limites definidos, e sob regimes especiais de 
administrayao, as quais aplicam-se garantias adequadas de proteyiio" (IBAMA, 1998). Portanto, o 
estabelecimento destas unidades constitui instrumentos de politica publica e objetiva a prote9iio, 
preserva9iio, conserva9iio ou controle ambiental do ecossistema, independentemente de sua 
ocupa9iio atual. 

Area de Protecao Ambiental- APA 

A cria9ao das Areas de Prote9iio Ambiental e um recurso instituido pelas Leis F ederais no 6.902/81 
e 6.938/81, e regulamentadas pelos Decretos no 88.351/83 e 99.274/90. As APAs sao "areas 
terrestres e/ou aquaticas, de configura9ao e tamanho variaveis, submetidas a modalidades de manejo 
diversas, podendo compreender ampla garna de paisagens naturais, seminaturais, ou alteradas, com 
caracteristicas notaveis e dotadas de atributos bi6ticos, esteticos ou culturais que exijam prote9iio 
para assegurar o bem-estar das popula96es hurnanas, conservar ou melhorar as condi9oes ecol6gicas 
locais ou proteger paisagens e atributos naturais e culturais importantes. Podem prestar-se tambem a 
experimenta9ao de novas tecnicas e atitudes que permitam conciliar o uso da terra com a 
manuten9ao dos processos ecol6gicos. E permitida a visita9ao publica. (IBAMA, 1998). As APAs 
diferem das demais unidades de conserva9ao, porque o seu estabelecimento niio implica em 
desapropria9iio, permitindo a manuten9ao das atividades humanas existentes na regiao e incluem 
terras de propriedade particular ou qualquer outra situa9iio fundiaria. 

Area de Relevante Interesse Ecol6gico- ARIE 

Em fun9ao das caracteristicas naturais de importancia regional, apresentadas no Capitulo 4, 
recomenda-se a prote9iio legal, da mata Ribeiriio Cachoeira, atraves do tombamento na forma de 
ARIE. As ARIEs (Areas de Relevante Interesse Ecol6gico) "sao areas que, abrigando caracteristicas 
naturais extraordinarias ou exemplares raros da biota nacional, exijam cuidados especiais de 
prote9iio por parte do Poder PUblico, sao declaradas tais areas quando tiverem extensao inferior a 
5.000 ha e houver ali pequena ou nenhurna ocupa9iio humana por ocasiao do ato declarat6rio. Sua 
utiliza9iio e regulada por norrnas e criterios a serem estabelecidos pelo CONAMA - Conselho 
Nacional do Meio Ambiente" (IBAMA, 1998). A proteyao das ARIEs, prevista nos artigos 9°, inciso 
VI e 18 da Lei Federal rf- 6.938/81, tern por finalidade manter os ecossistemas naturais de 
importancia regional ou locale regular o uso admissivel com os objetivos da conservayao ambiental. 
Nestas unidades serao proibidas quaisquer atividades que possam por em risco: a conserva9ao do 
ecossistema; a prote9ao especial as especies de biota localmente raras; a harmonia da paisagem. 
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4.3.2.2 Competencia do Municipio 

Dowbor (1987) escreveu que urn "municipio passivo pode gerar riquezas para as empresas 
instaladas em seu territ6rio, mas niio ganhar dividendos com ela; pior, o municipio, muitas vezes, 
assume a degrada9iio ambiental e os custos de sua recupera9iio". As necessidades emergentes de 
transforma9iio social e ambiental da comunidade exigem do municipio niio s6 o discurso mas a 
mudan9a efetiva nas discussoes e a urgente implementayiio de politicas publicas ambientais 
concomitante a gestiio e auditorias ambientais. Isso e possivel atraves da ado.yiio de princfpios 
orientadores ou das chamadas diretrizes e normas ambientais. Essas diretrizes necessitam de 
instrumentos de controle e de gestiio, visando sua aplicabilidade segundo as caracteristicas do 
territ6rio estudado. Como exemplo, pode-se citar: 

Controle e t"tscalizaciio ambiental 

0 controle deve ser realizado sobre as atividades urbanas e agricolas que ocorrem na area, e em 
fun9iio das diretrizes propostas; ele pode ser feito pelo proprio 6rgiio municipal sobre as 
informa.yoes geradas pelas entidades estaduais (legisla.yiio e normas em vigor) pelos 6rgiios de 
pesquisa e organiza.;:oes niio govemamentais. Esta medida de controle e fiscaliza9iio das atividades e 
do cumprimento da legisla.yiio tern carater preventivo. 

Monitoramento ambiental 

0 monitoramento deve atender as prioridades do que se quer monitorar e aos indicadores que seriio 
utilizados. Este instrumento deve ser o produto de interesses sociais sobre estudos cientificos e, 
sobretudo deve refletir as preocupa.;:oes da popula.yiio e servir de apoio na tomada de decisiies e no 
processo de gestiio ambiental 

Instrumentos economicos 

Existem atualmente muitas formas de se resgatar, atraves de instrumentos economicos melhorias 
para o meio ambiente ou para determinado elemento do meio. As diretrizes ambientais estabelecidas 
para esta unidade de estudo impedem qualquer instala.yiio industrial ou de estabelecimentos que 
venham de alguma forma alterar qualquer elemento natural. Dessa forma, propoe-se uma 
porcentagem de descontos na tributa.yiio sobre as propriedades que estiio atuando de acordo com as 
diretrizes e normas de manejo sustentado, como uma medida de compensa.yiio e estimulo. 

Instrumentos de avalias;iio das politicas implementadas 

A fun.yiio deste instrumento e verificar o quanto estiio sendo cumpridas as metas estabelecidas 
anteriormente. No entanto, experiencias sobre o uso deste instrumento mostram que sua eficiencia 
depende da forma como ele e aplicado, podendo estar baseado em avalia,.Oes, por exemplo de como 
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esta a participa'<ao da comunidade nos sistemas de manejo, quais metas ou diretrizes estao sendo 
atingidas. Podem ser aplicadas como auditorias ou avalia'<oes de desempenho ambiental; estas 
avalia'<oes peri6dicas devem ser aplicadas pela propria comunidade, com apoio da Prefeitura 

Municipal. 

Gestao das informa£iies 

Muitos trabalhos cientificos e tecnicos foram e estao sendo desenvolvidos nesta unidade de estudo, 

no entanto niio existe urna sistematiza'<iio e ordena'<iio de tais informa'<oes. Para que estes dados 
obtidos se transformem em informa'<iio e preciso que ocorram sobre aqueles que as recebem 
mudan'<as de comportamento pela reflexiio da realidade e aprendizado. Este processo e urn dos 

maiores aliados nurn sistema de gestao ambiental em que govemo e comunidade estao envolvidos e 
pode ser desenvolvido utilizando-se de desde meios de comunica'<iio local (jomais e radios) ate a 

elabora'<iio de mini-cursos, encontros, palestras, filmes, outdoors, etc. 

Participaciio da sociedade local na gestao publica 

A partir do momento em que a comunidade passa a se informar sobre tais assuntos, ela vai se 
capacitando e se tornando sujeito politico ativo. As formas e os meios de participa'<iio da 

comunidade podem se dar, por exemplo, atraves de forma'<iio de associa9oes e de apresentayiio de 
conferencias peri6dicas organizadas pela propria comunidade. 

4.3.3 PROGRAMAS DE EDUCAc;:AO AMBIENTAL 

Varios exemplos encontrados na literatura mostram que apenas a implantayiio de politicas 
ambientais, o estabelecimento de diretrizes e normas de restri'<oes de uso da terra, a fiscaliza'<iio e 

san9oes ambientais niio sao suficientes para urn trabalho que tern como meta a conserva9iio e 
prote9iio dos recursos naturais. E preciso que mudan9as sociais e culturais, como altera'<oes de 

comportamentos, habitos, atitudes, ideias e cren'<as relativas as questoes ambientais sejam 
incorporados gradativamente nos grupos sociais. 

Concomitantemente ao processo de conscientiza'<iio e constru'<iio de novos valores a integra'<iio da 
comunidade com o meio constitui estraregia fundamental para alcan9ar os objetivos propostos. Com 

rela9iio a esses aspectos, este trabalho apresenta urna contribui'<iio quando reconhece que a 
comunidade estabelecida ao redor da mata, identifica-a e ao meio natural como motivos principais 
de escolha de local para lazer e moradia. 

Dessa forma, nurn primeiro momento, esta comunidade deve ser interpretada como urna forte aliada 
na ado'<iio de atividades conservacionistas. No entanto, de acordo com os dados deste trabalho, a 

representa9iio social desse meio demonstra que, na realidade, os valores construidos sobre as 
questoes ambientais niio os conduzem a comportamentos e atitudes conservacionistas. 
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Assim, e preciso hannonizar o discurso com a priitica, reconstruir conceitos, estimular 
comportamentos realmente relacionados a conserv~iio da mata e do meio de influencia. Alem disso, 
deve-se lembrar que a altemativa para se obter estes objetivos tern sempre que considerar as 
caracteristicas culturais e sociais das comunidades envolvidas, bern como as caracteristicas 
especificas do meio em que vivem. Em outras palavras, para se trabalhar apontando as realidades do 
meio, antes tern que se conhece-la em todos os seus aspectos. 

Dessa forma, o conjunto de informas:oes permitiu estabelecer propostas de Programas de Educas:ao 
Ambiental, reunidos em cinco blocos (I a V), aplicaveis a medio e Iongo prazo, que objetivam 
atender esses prop6sitos. 

Estas propostas foram organizadas segundo os objetivos especificos, o conteudo mmuno 
programiitico, estrategia geral a ser adotada, publico a que se destina ( ou publico alvo ), local da 
aplicas:ao do Programa, agente aplicador do programa e periodo de aplicas:ao. Acredita-se que este 
conjunto de programas e informas:oes correlatas possanJ servir de subsidios aos educadores 
ambientais, preocupados com a regiao, de maneira a nortear suas estrategias de trabalho com as 
comunidades. 

A estraregia pensada para os 5 programas e, primeiro, atingir as comunidades, envolve-las na 
preocupas:ao da conservas:ao da mata e do meio, para depois introduzir as:oes de solus:ao ou 
minizadoras dos impactos locais. 

0 Programa I pretende que sejam divulgadas amplamente as caracteristicas de valor da mata, bern 
como os valores ambientais, economicos, recreacionais e de saude afetados pela ocupas:ao das iireas 
vizinhas (QuADRO 4.5). Este programa foi desenvolvido para as comunidades das unidades de 
paisagens 4, 5 e 6, por estarem mais proximos a mata. A representas:ao que a comunidade tern sobre 
a importancia do remanescente e indiscutivel, no entanto ela niio tern conhecimento tecnico
cientifico, da interpretas:ao da fisionomia ate o reconhecimento da biodiversidade. Neste caso, existe 
a necessidade de, primeiramente, desconstruir alguns conceitos preestabelecidos como sobre a 
composiyiio, diversidade e especies existentes, para em seguida reconstruir. Esta comunidade possui 
perfil capaz de compreender e interpretar textos, pianos e projetos, no entanto o conteudo da 
informas:ao sobre o valor da mata deve ser biisico. Pela caracterizas:ao da comunidade e da iirea de 
residencia, sugere-se que ela niio deva apenas aprender sobre o "valor" do remanescente, mas 
tambem passar a atuar como "agentes" de protes:ao a mata. Contudo, e muito importante considerar 
o fato de que esta comunidade entende sua iirea de dominio como lazer e programas rigidos ou 
sistemiiticos jamais seriam bern recebidos por ela. 

0 Programa II pretende informar o publico alvo sobre as principais atividades causadoras de 
impactos tanto em iireas urbanas como rurais, bern como sobre as conseqiiencias e magnitudes dos 
impactos ( QuADRO 4.6). De uma maneira geral, os individuos desta iirea niio reconhecem os impactos 
que eles pr6prios geram, mas sao capazes de identificar, em alguns momentos, os impactos gerados 
pelo seu vizinho. 0 mesmo niio ocorre com a comunidade da iirea rural - estes individuos sao 
capazes de identificar os impactos que geram, e se expressam com certa timidez sobre o assunto. 

0 agente aplicador ou os educadores ambientais deste programa devem considerar alguns aspectos 
fundamentais, como a estrategia utilizada para o publico alvo e o conteudo a ser desenvolvido, 
devem ser diferenciados em funs:ao de conhecimentos e experiencias adquiridas por cada individuo 
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com quem se esta trabalhando. Urn proprietario, por exemplo, provavelmente nao possui a mesma 
rela9ao com o meio natural e com as atividades rurais que urn administrador ou urn caseiro. Assim 
como urn texto ou urn filme a serem discutidos por urn individuo que possui escolaridade com nivel 
superior, nao podem ter o mesmo grau de complexidade de interpreta9ao que o de urn individuo que 
nao completou o primeiro grau. 

Este programa deve transmitir tais informa9oes sem "imposi9oes", considerando o tempo necessano 
para reflexao. Pressupoe-se que as atividades deste programa devam incluir a elabora91io de listas de 
impactos gerados por cada individuo em tres momentos: o primeiro no inicio do Prograrna, antes de 
receber qualquer informa91io sobre o assunto; o segundo no fmal do Prograrna onde ele devera 
elaborar os impactos que ele e os que seu vizinbo geram e, o terceiro, ap6s urn tempo pre
estabelecido para avaliar se houve alguma altera91io de comportamento. 0 conteudo deste prograrna 
devera induzir urn comprometimento individual em eliminar ou diminuir, atraves de a9oes 
mitigadoras, as a9oes impactantes e em monitoramento sobre suas atividades. 

0 Programa III pretende trabalhar separadamente cada unidade de paisagem, objetivando tomar 
cada individuo da area de influencia consciente de suas a9iies, bern como retomar o conceito de 
cidadania (QuADRO 4.7). Em primeiro Iugar o individuo deveci reconhecer as caracteristicas fisicas e 
biol6gicas de sua propriedade, assim como os principais problemas ambientais. Em seguida, devera 
ser analisada a paisagem de que ele faz parte e dessa forma, sua atua9ao sobre ela, considerando a 
intera91io que existe entre sua propriedade e a paisagem, bern como as conseqiiencias geradas por 
esta intera91io tanto para o meio natural como para o meio hurnano, discutindo-se a teoria de causa e 

efeito. 

0 Programa IV tern como meta central a recupera91io de matas ciliares e a constru91io de corredores 
de vegeta91io, criando urn ilnico corredor continuo em todo o canal fluvial da bacia hidrogratica 
(QUADRO 4.8). Para que isso seja possivel e preciso a colabora91io da prefeitura e viveiros do Estado e 
particulares no fomecimento das sementes. Num processo anterior a implementa91io do 
reflorestamento, o publico envolvido, todas as paisagens, devera participar de "auditorias" das areas 
de preserva91io permanente, fazendo o reconhecimento de seu estado ambiental. 

Este trabalho devera ter a maxima divulga91io em toda a bacia, procurando a adesao de urn maior 
nilmero de pessoas, para que seja eficaz a cria91io destes corredores de vegeta9ao. A elabora91io de 
urn Cademo Ambiental, contendo informa9oes sobre este plano de revegeta91io e solicitando a 
adesao de voluntarios, tambem constitui urna forma de contribuir para o exito deste prograrna. 

0 Programa V visa, finalmente, atender de urna forma geral toda a bacia ou a Zona de Conserva91io 
Ambiental (QuADRO 4.9). Como ja citado o ideal para este programa e que sua aplica91io ocorra ap6s 
a execw;:ao dos prograrnas anteriores porque, neste momento, a comunidade envolvida ja possui uma 
grande quantidade de inforrna91io e urn "novo" entendimento sobre a mata, que facilitara o born 
desempenho deste. Basicamente, os temas discutidos neste programa ja foram estudados nos 
anteriores de urna forma mais especifica, seja em cada propriedade ou em cada unidade de 
paisagem. Deverao ser utilizados os Cademos Ambientais, contendo as caracteristicas e os 
problemas ambientais de cada paisagem, elaborados no programa III. Contudo, os individuos 
deverao aprender a agir de forma menos pontual, pois eles ja devem ter entendido, atraves dos 
programas anteriores, que todo efeito decorre de uma a91io, e que as conseqiiencias encadeadas 
podem ter magnitudes variadas. 



TABELA 4.10 PRINCIPJOS ORIENT ADORES TECNICO-POLITICO-ADMINISTRATIVO DE UMA PROPOSTA DE MANEJO PARA A UNIDADE DEPAISAGEM I 

Unidades Caracterlsticas Diretriz geral SubUnidades Caracterlstlcas especificas Diretrizes especificas Programas 
de 

Paisal!em 
I Morrotes e • Protes:ao das Medio SubUnidades mais expressiva da • Reflorestamento das areas com • Estimulo 

Colinas de areas de Potencial a Unidade I. Relevo associado a areas de declividade superior a 45% e fiscal aos 
Cimeira. preserva9lio Conserva9lio pasto, inexist8ncia de planfcies e vales areas de preservaylio permanente; proprietarios 
Declividades de permanente erosivos. Areas de reflorestamento com • Implantayao de medidas de rurais na 
9a21%. principalmente as presens:a de subbosque. Classes de conservas:ao do solo em areas de ados:ao de 
Altitude: 936 a areas das capacidade: IIIe, IVe e VIe. capacidade Hie com cultivos; praticas 
838m. nascentes; Elemento determinante: Relevo • Rotatividade de cultivos e conservacioni 
Unidade • Adoyao de (MTCc)* pasto nas terras de cIa sse IV e; stas 
predominantem medidas que • Restris:oes moderadas em areas • Programas 
ente rural. visem garantir a de pasto para as classes VIe. de orientas:ao 
A9oes qualidade dos Alto Relevo associado a planfcies de • Recupera91lo e reposi91lo da tecnica de uso 
impactantes cursos fluviais; Potencial a inundayao, vales erosivos, areas de mata vegetas:ao ciliar; e manejo 
localizadas em • Recuperas:ao Conservas:ao degradada e ciliar. Classes de • Sistemas de drenagem e adequados do 
areas de das matas capacidade: Ilia e lVe manuten9iio adequada das areas solo; 
agricultura e ciliares; Elementos determinantes: Relevo (vales de planicie de clOasse Ilia; • Programas 
pastagem • Controle do erosivos e planicies) e cobertura vegetal • Substituiyao de culturas anuais de Educa9iio 

parcelamento do por pasto, sob medidas de Ambiental. 
solo em toda a contens:ao de erosao nas areas de 
area rural classe Vie. 
(minimo de MuitoAlto Relevo associado a vales erosivos e • Reposis:ao de vegeta9iio ciliar; 
20.000 m2); Potencial a areas pedregosas, sem cobertura vegetal • Ado9ffo de praticas de prote9ffo 
• Preservas:ao Conservas:ao natural e classe de capacidade VIe. do solo e contens:ao de erosao. 
dos Elementos determinantes: Classe de 
remanescentes de capacidade (VIe) e relevo (vales 
mata nativa. erosivos) 

*MTCc: Morrotes e Colinas de cimeira 

::£ 



TABEU 4.11 PRINCIPIOS ORIENT ADORES TECNICO-POJJTICO-ADMINISTRA TIVO DE UMA PROPOSTA DE MANEJO PARA A UNIDADE DE PAISA GEM II 

Unidades Caracterlsticas Diretriz geral SubUnidades Caracteristicas especlficas Diretrizes especlficas Programas 
de 

Paisal!em 
II Morrotes e • Ado9i!0 de Medio Relevo associado a areas de pasto e • Ado9i!o de medidas de • Implanta9i!o 

Colinas de praticas Potencial a agricultura, campo antr6pico conten9i!o de erosi!o; de praticas que 
Cimeira e conservacionistas Conserva- cobertura vegetal natural e algumas • Reposi~i!o da vegeta~i!o nas visem a 
Morros e de manejo do 91!0 areas de reflorestamento. Classes de areas de declividade superior a melhoria das 
Morrotes. solo; capacidade Ille e IV e. 45% e vegeta~ao ciliar; estradas rurais, 
Declividade de • Controle do Elementos determinantes: Relevo • Prot~i!o das areas das no que se refere 
9a30%. parcelamento do (MTCc )* e classe de capacidade (Ille) nascentes. a conten~1io de 
Altitude: 906 a solo em toda a • processos 
798m. area rural Alto Predominiincia de Morros e morrotes • Recupera91io de areas erodidas e erosivos; 
Forte (mfnimo de Potencial a associados as areas de planfcie e areas reposi9iio de vegeta9i!o, • Implemental' 
concentra~lio 20.000m2

); Conserva- pedregosas, com manchas de principalmente nas areas de i!o de coleta e 
de a~oes • Recupera~i!o 91i0 capoeira. Presen~a de erosilo em nascentes; disposi9ilo 
impactantes em de areas sulcos e classe de capacidade !Ve e • Ado9ilo de praticas especiais de adequadas de 
areas de pasto degradadas; VIe. Maior concentra91io de a~oes conserva~ao do solo nas areas de residuos 

• Reposi~ao de impactantes. pas tag em; so lidos; 
mata ciliar; Elementos determinantes: relevo • Coleta dos resfduos s61idos e • Estimulo 
• Prote91io das (MMT)** classe de capacidade (VIe) ado~ao de medidas de mitiga~ao fiscal aos 
areas de da contaminay1io dos canais proprietiirios 
preserva~ao ; fluviais por fezes de animais; rurais na 
• Preserva~ao • Adequa~ao das vias rurais, ado~ao de 
dos atraves da implementa~1io de praticas 
remanescentes de medidas de conte11£1iO a erosi!o. conservacionist 
mata nativa; Muito Alto Relevo associado it vales erosivos, • Medidas de conten91io it erosao as 
• Ado~ao de Potencial it planicies fluviais e areas pedregosas, natural, principalmente nos vales e • Programas de 
medidas que Conserva- manchas de mata alterada e classes de solos rasos; orienta~ao 

visem garantir a ~ao capacidade Ille e VIe. • Adoyi!o de praticas especiais de tecnica de uso e 
qualidade dos Determinante: Relevo (planfcies e conservayao do solo; manejo 
cursos fluviais vales erosivos) • Conserva~i!o da vegeta~1io adequados do 

natural e revegeta~ao de demais solo; 
areas. • Programas de 

Educay1io 
Ambiental. 

---------

*MTCc: Morrotes e Colinas de cimeira; **MMT: Morros e Morrotes 

'e. 



TABELA 4.12 PRINCIPIOS0RJENTADORES TECNICO-POIJTICO-ADMINISTRAT!VO DE !JMA PROPOSTA I>E MANEJO PARA A UNII>ADE DE PAISA(;EM III 

Unidades Caracterlsticas Diretriz geral Sub Caracterlsticas especlficas Diretrizes especificas Programas 
de Unidades 

Paisal!em 
III Morros e • Preserva9iio dos Medio Relevo associado a extensas • Eslabelecimenlo da "Faixa • Monitoramenlo 

Morrotes. remanescentes de Potencial !t areas de pasto, reflorestamentos e Tampao"; das alividades 
Declividade de mata naliva; Conserva algumas manchas de mala e areas • Ado9l'io de cuidados especiais na instaladas na area 
12,5 a 30% e • Implementayl'io yl\0 agricolas. Classe de capacidade: pratica da lavoura; determinada como 
Altitude: 903 a da "Faixa tampao" Ill e. • Ado9l'io de medidas de contenyl'io HFaixa Tampiio" 
705 m. adicional !t area de Elementos determinantes: Classe a erosao e conserva9l'io do solo; da mata; 
Ocorrencia de mala preservada; de capacidade (IIle) e cobertura • Manuten9l'io das vias rurais, • Estimulo fiscal 
erosao laminar • Controle do florestal atraves da implementayilo de aos proprietarios 
e em sulcos. parcelamento do medidas de contenyao a erosao. rurais na ado9l'io 
Maior unidade solo em toda a area Alto Relevo associado a vales • Estabelecimento da "Faixa de praticas 
em extensao, rural (minima de Potencial a erosivos e planicies, areas de Tampilo"; conservacionistas; 
porem com 20.000 m2

); Conserva pasta e reflorestamenlo. Presen9a • Adequa9l'io das vias rurais, atraves • Programas de 
menor indice de • Cria9lio de 9ao de mala preservada. Classes de da implemenla9l'io de medidas de orienta9iio tecnica 
impactos corredores de capacidade IVe e VIe conten9l'io a erosiio; de uso e manejo 
concentrados vegetayiio; Elementos determinantes: classe • Ado9l'io de medidas de adequados do solo; 
encontrado em • Ado9l'io de de capacidade (!Ve e VIe), conservayl'io e proteyao das areas • Programas de 
toda a area praticas relevo (vales erosivos) e mala facilmente erodiveis e com pressao preven9i!o de 

conservacionistas de desmatamento incendios, 
de manejo do solo; Muito Alto Relevo associado a forte • lmplementayao de atividades, proibindo-se 
• Proteyao das Potencial a declividade e limitayoes a exclusivamente, de pastoreio ou de praticas de 
areas de Conserva lavoura, vales erosivos e areas de reflorestamento com praticas queimadas em area 
preserva9i\o; 9ao mata preservada e manchas de conservacionistas; rurais; 
• Manejo mala alterada. • Reflorestamento de areas sem • Programas de 
adequado na Elementos determinantes: classe cobertura vegetal (areas de Educayl'io 
explorayao da de capacidade (VIle) e mata preserva9ilo permanente) Ambiental. 
silvicultura; • Implementayao de medidas de 
• Adoyilo de contenyao a erosao 
medidas que visem 
garantir a 
qualidade dos 
cursos fluviais 

"' v. 



TABELA 4.13 PRINCIPIOS ORIENT ADORES TECNICO-POLiTICO-ADMINISTRATIVO DE UMA PROPOSTA DE MANEJO PARA A UNIDADE DE PAISA GEM IV 

Unidades Caracteristicas Diretriz geral Sub Caracteristicas especificas Diretrizes especificas Programas 

de Unidades 
Paisagem 

IV Morros e • Implementayao da Medio Relevo associado a areas de • Tomar parte desta subunidade • Programas de 

Morrotes. "Faixa Tampao" Potencial it pasto e uso antr6pico e como "Faixa Tamplin"; preven9lio de incendios, 
Declividade de envolt6ria it mata Conser- classe de capacidade Ille. • Implementar atividades que proibindo-se praticas de 
12,5 a 30% e Ribeirllo Cachoeira; va9lio Concentra9lio de a9oes garantam a conservayao e prote9llo queimadas; 

Altitude: 784 a • Cria91io de impactantes localizadas em da mata nas areas envolt6rias it ela; • Controle e 

649m. corredores de decorrencia da ocupayilo • Ado91io de cuidados especiais fiscaliza91io das 
Grande parte vegeta91io; urbano-rural. no destino final dos dejetos atividades 

desta unidade e • Controle do Elementos determinantes: orgiinicos produzidos pelos desenvolvidas nas areas 
ocupada por parcelamento do Cobertura vegetal e classe moradores destinadas a faixa 
mata solo (minimo de de caoacidad~ {IIIe) tampao; 

preservada. 20.000m2); Alto I Areas de mata (preservada e • Proteyao e conserva9ilo das • Programas de 

Forte • Manejo adequado Potencial a alterada) predominando e areas de mata, coibindo qualquer manuten91io das vias do 
concentra91io do solo e adoyao de Conser- classe de capacidade IV e. tipo de atividade que comprometa Loteamento e 

de a9oes medidas de controle va91io Elementos determinantes: sua biodiversidade; conten91io de processo 
impactantes de erosao nas vias cobertura vegetal e • Reposi91io da vegeta91io em erosivo; 

causado pela do Loteamento; loteamento rural areas de preservayao; • Implementayiio de 

forma de • Ado91io de • Recupera9ii0 de areas coleta e disposi9iio 
ocupa91io dos medidas que visem dewadadas adequadas de residuos 

lotes rurais garantir a qualidade Muito Alto Relevo associado it • Proibi91io qualquer atividade s6lidos; 

dos cursos fluviais; Potencial it cobertura vegetal natural e nestas areas, exceto estudos • Estimulo fiscal aos 
• Preserva91io das Conser- classes de capacidade IV e, cientificos e atividades de lazer proprietarios dos lotes 
areas das nascentes, va9ao VIe e VIle contemplativo; na ado9iio de praticas 
coibindo novos Elementos determinantes: • Promo91io de atividades de conservacionistas 

represamentos e Cobertura vegetal natural e proteyao atraves de programas de • Cria91io de viveiros e 

estrangulamentos de classes de capacidade (VIe e educa91io ambiental para os incentivo a revegeta91io 
mananciais; VIle) moradores locais e demais com especies nativas; 

• Menor lndice de freqiientadores desta area • Programas 

impermeabiliza91io especlficos de 

do solo. Educacao Ambiental. 

~ 



TABELA 4.14 PRINCIPIOS ORIENT ADORES TECNICO-POLITICO-ADMINJSTRATIVO DE UMA PROPOSTA DE MANEJO PARA A UNJDADE DE PAISA GEM V 

Unidades Caracteristicas Diretriz geral Sub Caracteristicas especificas Diretrizes especificas Programas 
de Unidades 

Paisal!em 
v Morrotes • Implementa~ao da Media Relevo associado a areas de • Tomar parte desta • Programas de 

Paralelos. "Faixa Tampao" Potencial pasta e de ocupa~ilo urbana- subunidade como area preven9ilo de incendios, 
Declividade envolt6ria i\ mata i\ Conser- rural com a intensifica~ao de destinadas i\ "Faixa Tamplio"; proibindo-se praticas de 
de Ribeirlio Cachoeira va~lio a~oes impactantes localizadas. • Coibir a9oes localizadas de queimadas em areas 
10 a 20%. • Cria9lio de Manchas de capoeira e classes disposi~lio inadequada de rurais 
Altitude: 725 corredores de vegeta91io de capacidade lila, IIIe e IV e. residuos s61idos e da emissiio • Controle e fiscaliza9iio 
a650m. • Controle do Elementos determinantes: de esgoto domestico nos rios; das atividades 
Grande parte parcelamento do solo loteamento rural e classes de • Recupera9lio de areas desenvolvidas nas areas 
ocupada par (minima de 20.000 m2) capacidade (III e e IV e) degradadas; destinadas a faixa tampiio 
mata • Manejo adequado do • Ado9iio de medidas de • Programas de 
preservada. solo, utilizando urn conten9iio de eroslio e de manutenvlio das vias do 
Maior menor indice de assoreamento dos canais Loteamento e conten9lio 
concentra9lio impermeabiliza9lio fluviais; de processo erosivo 
de a9oes • Ado9i10 de medidas • Substituir areas agricolas por • Implementa91!0 de 
impactantes que visem garantir a culturas protetoras do solo. coleta e disposi9ilo 
em qualidade dos cursos Alto Relevo associado a vales • Preserva91io das areas de adequadas de residuos 
decorrencia fluviais Potencial erosivos, cobertura vegetal mata; so lidos 
da ocupa91io • Ado9iio de medidas a Conser- (mata preservada) com classes • Implementa91io de atividades • Estimulo fiscal aos 
dos lotes de controle de erosiio va91!0 de capacidade IVe e VIe especificas destinadas a faixa proprietarios dos lotes na 
rurais em toda nas vias do Loteamento Elementos determinantes: tamplio; ado9lio de praticas 
a area • Preserva91io das Cobertura vegetal, ( matas e • Implementa91io de medidas conservacionistas 

areas das nascentes, capoeira) e relevo (vales e de conten91io de erosiio em cada • Cria~ilo de viveiros e 
coibindo novas planicies) late; incentivo a revegeta9iio 
represamentos e • Recupera~lio de areas com especies nativas 
estrangulamentos de degradadas. • Programas especificos 
mananciais Muito Relevo associado a cobertura • Proibir quaisquer atividades de Educa9lio Ambiental 
• Revegeta9iio das Alto vegetal predominando mata nestas areas, exceto estudos para os moradores locais 
areas de preserva91io, Potencial preservada e mata ciliar, cientificos e atividades de lazer e demais freqiientadores 
principalmente ao redor a Conser- classe de capacidade VIe contemplativo; desta area 
doslagos va9il0 Elementos determinantes: • Recuperar as areas 

Cobertura vegetal e classe de degradadas atraves da 
capacidade (VIe) revegeta91io das areas sem 

cobertura vegetal. 
• 

:s 



TABELA 4.15 PRINCIPIOS ORIENT ADORES TECNICO-POLITICO-ADMINISTRATIVO DE UMA PROPOSTA DE MANEJO PARA A UNIDADE DE PAISA GEM VI 

Unidades Caracteristicas Diretriz geral Sub Caracteristicas especificas Dlretrizes especlficas Programas 
de Unidades 

Paisal!em 

VI Planicies • Preserva~ao das Medio Relevo associado ao uso e • Preserva~i!o das areas de • Programas de 
Aluviais. planicies e mata ciliar Potencial ocupa~ao da terra (campo mata preservada, proibindo preven91io de incendios, 
Declividade 0 a Conser- antr6pico) e classe de qualquer atividade em seu proibindo-se a pratica de 
a 12%. va91io capacidade Ilia interior que ni!o seja de queimadas nos Iotes 
Altitude: 725 Elemento determinante: interesse cientifico ou para • Controle e fiscalizayi!o 
a 629 m. relevo (planicies) turismo regional orientado das atividades 
Ocorrencia de Alto Relevo associado a areas de • Proteyao das areas de desenvolvidas nas areas 
mata ciliar Potencial pasto e manchas de mata e preservayao e reflorestamento destinadas a faixa tampao 

a Conser- capoeira, classes de das margens do rio Atibaia com • Programas de 
vayi!o capacidade Ilia e IV e especies nativas manutenyao das vias do 

Elementos determinantes: • Cria~ao de corredores de Loteamento e contenviio 
cobertura ( capoeira) e uso da vegeta\)ao, aproveitando as de processos erosivos 
terra (pas to) manchas de mata ainda • Implementa\)ao de 

Muito Relevo associado basicamente existentes coleta e disposiyiio 
Alto a cobertura vegetal ( mata • Coibir ayoes localizadas de adequadas de residuos 
Potencial ciliar). Classe de capacidade disposi()iio inadequada de s6lidos 
a Conser- Ilia residuos s61idos e da emissao • Estimulo fiscal aos 
Vayi!O Determinante: cobertura de esgoto domestico em canais proprietarios dos lotes na 

vegetal fluviais adovao de praticas 
• Ado\)ao de medidas de conservacionistas 
controle de erosao e de • Cria()iio de viveiros e 
assoreamento dos canais incentivo a revegeta~iio 
fluviais com especies nativas 
• Coibir novos • Programas especificos 
estrangulamentos e de Educayao Ambiental 
represamentos no interior de 
cada lote 

-'-
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~ PROGRAMA 'EDUCACIONAL I , 

I 

I 
PRINCIPAlS PROBLEMAS LOCAlS A SEREM TRABALHADOS: DESTRUI<;:AO DA MATA E 

J INTERFERENCIAS SOBRE A DIVERSIDADE ANIMAL E VEGETAL 

I 

I Unidades de paisa gens: IV, V E VI\ 

I I I I I 
OBJETIVOS CONTEUDO PROGRAMATICO ESTRATEGIA ATIVIDADES PUBLICO A LOCALDA 

GERAL QUESE APUCAcAO 

DESTIN A 
DESCONS-

Trabalhar os conceitos e valores formados Divulgar amplamente Apresentar informa~Oes basicas Comunidade do Sede do 

TRUIRE sobre: conservayilo, impacto ambiental, as caracteristicas de em audiovisuais (filmes, fotos, Colinas do Loteamento 

Colinas do 
CONSTRUIR 

composi~ao e diversidade de especies valor da mata, bern slides), provocando debates. Atibaia, Atibaia 
animal e vegetal que ocorrem na mata. como os valores constituida por 

VALORES ecol6gicos, Desenvolver atividades no individuos que I 

Desenvolver conhecimentos basicos e econ6micos, interior da mata, incentivando apresentam AGENIE 

especificos sobre a mata, desde a recreacionais e de uso de trilhas bern perfil capaz de APLICADOR 

interpreta~ao da fisionomia ate o saude. estabelecidos como safari compreender e 
ONG's, Tecnicos 

reconhecimento da biodiversidade. fotografico, filmagens com interpretar da prefeitura, 
Induzir a comunidade a temas especificos, reuni()es textos, pianos e moradores com 

Reconhecer as atividades que causam atuarem como agentes para relatos de campo etc. projetos e que, profissao ligada a 
impactos sobre a mata, bern como formas protetores da Mata em sua maioria questll.o 

de diminui-las ou mesmo elimina-las Ribeirilo Cachoeira e interpretam a 
ambiental 

de informa~i!o sobre a moradia como I 
Discutir se tais atividades sao mesmo importiincia real da sua area de lazer PERiooo 
necessarias para o individuo que a conserva~ilo. Finais de semana 
desenvolve ou para a sociedade e ferias 

QUADRO 4.5 PROPOSTA PARA PROGRAMA DE EDUCACAO AMBIENTAL I 

::g 
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PROGRAMA EDUCACIONAL II 

I 
PRINCIPAlS PROBLEMAS LOCAlS A SEREM TRABALHADOS: DESTRUI<;:AO DE FRAGMENTOS FLORESTAIS; 

INTERFERENCIAS SOBRE A DIVERSIDADE VEGETAL E ANIMAL; POLUI<;:Ao DA AGUA SUPERFICIAL; 
ALTERA<;:AO DA DINAMICA FLUVIAL; PROCESSOS EROSIVOS E ASSOREAMENTOS DO CURSO FLUVIAL. 

I 

I UNIDADES DE PAISAGENS: II, IV, V E VI 
I I 

I I I I I I 

OBJETIVOS CONTElJDO ESTRATEGIA ATIVIDADES PUBLICO LOCALDA 

PROGRAMATICO GERAL AQUESE APLICA(::AO 

DESTIN A 
!DENTIF!CAR E 

Reconhecer os impactos e formas Levar cada indivlduo Estimular discussoes sobre temas com Todaa Escolas e 

conteudos especificos sobre os impactos centros 
AVALIAR de ocorrencia identificados neste a reconhecer seu comunidade comunitarios 

IMPACTOS trabalho; potencial como ocorrentes e suas consequencias e magnitudes; das 

AMB!ENTAIS Desenvolver conhecimentos 
agentes impactantes e Apresenta~1io de videos e slides paisagens AGENTE 
estimular sua Estimular a formula~1io, pelo pr6prio individuo, definidas. APLICADOR 

GLOBAISE sobre a magnitude e transforma~1io em de uma tabela onde ser1io identificados os Utilizando- Educadores 

PONTUAIS (POR 
conseqUencias encadeadas dos agentes protetores do "provaveis" impactos que ele causa; sede Ambientais, 
impactos; meio; 

Elaborar visitas as areas alteradas por ayoes 
estrategias e Tecnicos da 

PROPRIEDADE) conteudos prefeitura, 
Reconhecer as principais fontes 

Induzir a reflex1io 
impactantes; Elaborar listas das atividades 

diferenciado ONG's 
geradoras de impactos, desenvolvidas em sua propriedade; 
relacionando-as as atividades 

individual sobre os s em funviio 
PERiODO 

desenvolvidas; 
impactos que geram e Elaborar avalia~ao dos impactos do publico 
as conseqUencias "efetivamente" causados pelo pr6prio individuo alvo. 

Feria'i escolares 

Reconhecer os processus ambientais. e pelos seus vizinhos, e as consequencias destes 

ambientais decorrentes de uma 
impactos; 

ay1io impactante; Orientar sobre formas de monitoramento dos 
impactos, visando eliminar parte deles. 

Reconhecer formas mitigadoras 
de impactos e altemativas de 

I produc1io menos imoactantes. 

QUADRO 4.6 PRO POSTA PARA PROGRAMA DE EDUCACAO AMBIENTAL II 

-8 
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n PROGRAMA E?UCACIONAL III j 

PRINCIPAlS PROBLEMAS LOCAlS A SEREM TRABALHADOS: DESTRUI<;AO DE FRAGMENTOS FLORESTAIS; 

INTERFERENCIAS SOBRE A DIVERS!DADE VEGETAL E ANIMAL; POLUI<;AO DA AGUA SUPERFICIAL; ALTERA<;AO DA 

DINAMICA FLUVIAL; PROCESSOS EROS IV OS E ASSOREAMENTOS DO CURSO FLUVIAL. 

I 

I UNIDADES DE PAISA GENS: TODAS I 
I 

I I I I I I 

OBJETIVOS CONTE(JDO PROGRAMA TICO ESTRATEGIA ATIVIDADES PUBLICO A LOCALDA 

GERAL QUESE APLICA(:AO 
DESTIN A 

RECONHECER Reconhecer as caracter!sticas do meio flsico e Transformar o Colocar os indiv!duos em contato Proprietarios Escolas e 

AS biol6gico de sua propriedade, bern como o processo publico alvo em direto com o meio, incentivando a e caseiros dos centros 

CARACTERIS-
hist6rico de ocupa~ilo; indivlduos troca de informa~oes e experiencias lotes do comunitarios 
Reconhecer os processos ambientais e as conscientes dos obtidas sobre aquele espa~o; Colinas; 

TIC AS 

AMBIENTAIS 
interferencias que gera sobre o meio e que poden\ processos Fazer levantamentos das areas Proprietarios 
estar gerando sobre a mata (como por exemplo os ambientais e visitadas, elaborando croquis e e administra- A GENIE 

DE SUA 
processos erosivos e contamina~oes do Ribeirao dissiminadores de anota~oes; dores das APUCADOR 

PR6PRIA Cachoeira); informa~oes 
Recorrer a informa~oes sobre propriedades Educadores 

PROPRIEDADE 
Identificar os tipos de integra~ao que ocorrem em conhecimentos de causa - rurais. Ambientais, 

cada ecossistema: cadeia alimentar, formas de incentivando-os a contar hist6ria de Tecnicos da 

competi~ao e de associa~ilo, processos migrat6rios, seus antepassados; prefeitura, 
etc. Elaborar cademos ambientais com os ONG's 

Identificar as fragilidades e conflitos de cada Retomar o conceito 
resultados sintetizados deste 

RECONHECER programa, bern como a s normas e 
AUNIDADE paisagem em fun~ilo das informa~i'ies obtidas de cidadania, 

diretrizes; PERiooo 
anteriormente tomando-os 

DEPAISAGEM 
conscientes de sua Organizar uma equipe de Ferias 

EMQUEESTA ldentificar os impactos e a fonte geradora em cada 
paisagem; responsabilidade monitoramento dos impactos escolares 

INSERIDO sobre as a~oes ocorrentes e outra equipe de apoio 
Reconhecer a necessidade de conserv~ilo da mala, 

impactantes que tecnico, visando a formula~ao de 
em fun~ilo de seu valor; 

causa sobre cada medidas mitigat6rias. 
Elaborar junto a equipe especializada normas e paisagem e sobre a 
diretrizes de ocupa9ilo, visando a conserva~ao da ala; mala 
reconhecendo a imporHincia de se atender as normas e 
diretrizes espedficas de cada unidade. 

QUADRO 4.7 PROPOSTA PARA PROGRAMA DE EDUCAt;AO AMBIENTAL III 

§ 
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PROGRAMA EDUCACIONAL IV 

PRINCIPAlS PROBLEMAS LOCAlS A SEREM TRABALHADOS: DESTRUI<;:AO DE FRAGMENTOS FLORESTAIS; 
INTERFERENCIAS SOBRE A DIVERSIDADE VEGETAL E ANIMAL; POLUI<;:AO DA AGUA SUPERFICIAL; ALTERA<;:AO 

DA DINAMICA FLUVIAL; PROCESSOS EROSIVOS E ASSOREAMENTOS DO CURSO FLUVIAL. 

I UNIDADES DE PAISAGENS: TODAS I 
I 

I I I I I I 

OBJETIVOS CONTEUDO PROGRAMATICO ESTRATE ATIVIDADES PUBLICO A LOCALDA 

GIA QUESE APIJCA(:AO 

GERAL DESTIN A 
RECUPERAR Reconhecer conceitos gem)ricos sobre ciclo Formar Estimular a aproxima~~o do indivlduo Todaa Escolas e 

MATAS hidrol6gico e bacias hidrognificas; agentes de como o meio, elaborando trilhas ao Iongo comunidade centros 

Reconbecer cobertura vegetal e fauna da regiao reconstru91! dos canais fluviais das paisagens comunitarios 

CILIARES, 
Identificar diferentes habitats e especies animal e 

o do meio construir maquetes altimetricas (para I 

CONSTRUIN- vegetallocais (raras, em extin91!o, vulnenivel); 
naturale compreensfto do '~funcionamento" e 

A GENIE 
agentes organiza~~o de bacias hidrograticas) 

APUCADOR 
DO Reconbecer a existilncia de generalistas e protetores. Realizar mapearnento fotogn\fico das areas 

CORREDORES 
especialistas; de preserva~~o permanente Tecnico de 

Identificar processos migrat6rios, formas de Elaborar croquis e anota90es da situa,~o prefeitura, 

DE competi9ilo e de associa9ilo, cadeias alimentares; arnbiental encontrada ONG's 

VEGETA<;:AO Identificar a funcionalidade e estrutura da mata Estimular a forma~~o de banco de sementes 
I PERiooo ciliar e a importancia das areas de preserva9ilo Revegetar as areas de preserva~ffo 

permanente; permanente 

Reconbecer especies de mata ciliar; Montar uma equipe de monitorarnento e Finais de 

fiscaliza9ffo semana 
Compreender a necessidade de se criar corredores 

Elaborar cademo ambiental destinado a 
de vegeta9lio para a conserva9ilo e prote91io das 

todos os moradores da bacia. 
especies e da mata Ribeirlio Cachoeira. 
~-'· . . 

QUADRO 4.8 PROPOSTA PARA PROGRAMA DE EDUCA(:AO AMBIENTAL IV 
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~ PROGRAMA E~UCACIONAL V J 
PRINCIPAlS PROBLEMAS LOCAlS A SEREM TRABALHADOS: DESTRUic;:AO DA COBERTURA VEGETAL, 

PROCESSOS EROSIVOS E ASSOREAMENTOS DO CURSO FLUVIAL E POLUic;:AO DA AGUA SUPERFICIAL 

I 
I UNIDADES DE PAISAGENS: I A IV I 

I 
I I I I I I 

OBJETIVOS CONTElJDO ESTRATEGIA ATIVIDADES PUBLICO LOCALDAI 
PROGRAMA TICO GERAL AQUESE APLICA<;d\0 , 

DESTIN A 
CONSER VA- Reconhecer conceitos gerais sobre F ormar agentes Rever todas as informa10iles discutidas nos programas Todaa Escolas e 

c;:AODE TODA ecossistemas; protetores anteriores a partir dos cademos ambientais elaborados comunidade centros 

Reconhecer a cobertura vegetal e 
no final de cada programa; das comunitarios 

A AREA DE 
Estimular a aproxima10ffo do individuo como o meio, paisagens fauna da regiilo; I 

ESTUDO elaborando visitas as areas analisadas; 
AGI!NIE 

Identificar caracterlsticas flsicas 
(solo, terrenos, clima) de toda a 

Construir maquetes sobre as areas visitadas, APLICADOR 

area; 
identificando os problemas ambientais; Tecnicode 

Realizar mapeamento fotografico das areas degradadas; prefeitura, 
Identificar fragilidade e conflitos elaborar croquis e anota10iles da situa9ffo ambiental ONG's 
do meio; encontrada; 

Reconhecer os principais Desenvolver programas e atividades que visem PERiooo 
problemas ambientais: destrui~ilo recuperar as areas degradadas, assim como medidas 

da cobertura vegetal, processos mitigat6rias; Finais de 
erosivos e contamina~ilo de canais Montar uma equipe de monitoramento destas semana 
fluviais; atividades; 

Identiticar a~5es que geram estes Elaborar caderno ambiental destinado a todos OS 

problemas. moradores da bacia. 

-~ 

QUADRO 4.9 PROPOSTA PARA PROGRAMA DE EDUCACAO AMBIENTAL 

-s 
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CONSIDERA<;OES FINAlS 

Os resultados obtidos neste trabalho pemntrram considerar alguns aspectos de fundamental 
importancia ao planejamento ambiental de areas urbanizadas, bern como para questoes referentes a 
conservas:ao de fragmentos florestais em bacias hidrograficas de ocupa<;ao mista. 

Primeiro, a estrategia de partir do objeto central do estudo (Mata Ribeirao Cachoeira) e das 
principais interferencias do homem sobre esse objeto mostrou-se bastante eficiente, nao s6 na 
redus:ao e sintese dos dados a serem levantados como tambem na proposta de encaminhamento 
resultante do planejamento. 

Uma das principais deficiencias apontadas em planejamento e a ausencia de indicadores que, 
realmente, indiquem as condi<;oes ecol6gicas do meio. 0 uso exclusivo de indicadores espaciais leva 
ao estabelecimento de alternativas generalizadas, que nao indicam as relayoes entre os elementos e 
dinfunica do meio. Urn passo nesse sentido foi experimentado neste estudo, em relas:ao ao objeto 
central do trabalho. Assim, a estrategia de analise da mata Ribeirao Cachoeira pode, por exemplo, 
discernir melhor seu valor ambiental, podendo-se, de uma maneira mais objetiva, concluir-se que a 
mata tern urna grande importancia como testemunho natural do ecossistema que representa e da 
biota regional, com uma grande diversidade de elementos, alem de especies da flora e fauna 
amea9adas de extin91io. 

0 segundo passo foi interpretar esse patrimonio dentro de urn contexto ambiental, caracterizado por 
urn sistema que vern sofrendo ao Iongo dos tempos continuas interferencias, apresentando urn 
quadro de deteriora91i0 ambiental em virtude das restri90es a ocupa91io humana e as atividades 
agricolas intensivas, impostas pelas caracteristicas naturais do meio fisico. No entanto, a forma de 
condu91io do planejamento tambem evidenciou a boa potencialidade a conserva91io, levando a 
indica91io desta regiao, de transi91io de relevo e de complexidade topografica, com area de grande 
valor ambiental, recreacional e apta a conserva91io. 

A soma de resultados apontou para a necessidade de se implementar formas de prote91io e de 
manejo adequadas as paisagens, de maneira a garantir a conserva91io da bacia hidrografica e, por 
consequencia, do remanescente florestal. A principal estrategia adotada neste trabalho foi enfatizar a 
educayao e a participas:ao das comunidades como processos norteadores desses objetivos. Foi 
tambem considerado que a compreensao das representa9oes sociais e o caminho fundamental, 
mesmo que indiretamente interpretadas. Em suma, objetivou-se o envolvimento da sociedade para 
garantir a conserva91io, preserva91io e prote91io ambientais adequadas, acredita-se que conhecer a sua 
regiao e os aspectos ambientais e o primeiro passo para o homem aprender a valoriza-la. 

Os principais resultados obtidos atraves da "leitura" das representa9oes sociais da comunidade que 
interagem diretamente sobre a mata foram extremamente interessantes. Esta afirma91io se deve em 
fun91io das caracteristicas s6cio-economicas dessa comunidade. 
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Os dados mostraram que, em geral, ela e adulta, instruida, com renda de media a alta e excelentes 
condi9oes de moradia em rela9ao a media brasileira. No entanto, diferentemente do que se espera, 
essas caracteristicas nao garantiram que erros muito basicos de interpreta9ao sobre a mata, seja pela 
suas caracteristicas ou pela sua importancia a conservas:ao, fossem cometidos. 

Outro dado relevante e que, apesar da mata ser o principal motivo pela escolha do local por grande 
parte da comunidade, este ecossistema natural tern funcionado mais como urn atrativo visual e 
estetico. Em muitos casos ela e vista como urn local de "reservas de plantas e animais" e "urna area 
intocavel". A diversidade da mata e reconhecida pelo conjunto diferenciado de elementos ou 
cornponentes, mas nao em funs:ao da identificayao correta das essencias nativas, incluindo-se mesmo 
especies ex6ticas. De urna forma geraL o conhecimento da comunidade sobre a mata se limita 
apenas a sua borda, desconhecendo caracteristicas basicas que ocorrem no interior da mata. 

Essas conclusoes finais, consideradas mais relevantes, foram as indutoras da proposta de que ha 
necessidade de, num primeiro momento, desconstruir algumas representas:oes sociais, por exemplo 
relativas a cornposi9ao em especies, estrutura e fisionomia da mata, para depois construir uma 
representayao em que os individuos, gradativamente, deverao conhecer conceitos ecol6gicos e 
ambientais basicos que auxiliarao na formulas:ao de novas atitudes frente as questoes ambientais. 

Sob essas considerayiies este trabalho procurou desenvolver propostas voltadas a educas:ao 
ambiental que pudessem ser aplicadas nas diferentes situas:oes ambientais e paisagens 
diagnosticadas e com os diferentes atores sociais. A principal perspectiva foi induzir a formas:ao de 
agentes protetores da rnata, educadores e multiplicadores, caminho considerado, neste trabalho, 
como essencial para a conserva9ao de florestas urbanas. 
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ANEXOS 



ANEXO 3.1 ENTREVISTA ESTRUTURADA APLICADA COM OS MORADORES DO 

LOTEAMENTO COLINAS DO ATffiAIA 

L DADOS GERAIS SOBRE OS MORADORES 

1. PROFISSAO DOS PROPRlETARIOS/ LOCATAR.IOS 

2. NUMERO TOTAL DE PESSOAS RESIDENTES 

FILHOS: maiores de 18 ( ) 

menores de 18 ( ) 

3. IDADE DOS MORADORES (anos) 

E8JE8JE8JE8JE8JE8JE8JE8JE8JE8JE8JE8J 
0-3 4-6 7-10 11-14 15-18 20-24 25-29 30-34 35-39 40-49 50-59 > 60 

4. RENDA FAMILIAR (sahirio minimo) 

a tel 2-3 4-6 7-10 11-15 16-20 >20 

5. GRAU DE INSTRU(:AO 

E8J E8J E8J E8J 
1• gran 1' gran 2• gran 2' gran 

incompleto completo incompleto completo 

6. NVMERO DE COMO DOS NA RESIDENClA 

(1) Primeira residencia 

(2) Segnnda residencia 

( ) 1-3 

( ) 4-6 

( ) 7-9 

( ) 10-12 

( ) 12-14 

( ) >14 

E8J E8J 
nivel nivel superior 

superior c/ especializa~iio 



7. CARACTERlsTICAS DO CBEFE DA FAMiLIA 

a) grupo de idade: 

b) sexo: 

c) anos de estudo: 

d) rendimento memo mensal: 

8. PARTIPA<;AO EM REPRESENTA<;AO SOCIAL (Associa\'30 de pais de escola, Sociedade de 
Bairro/Condominio, Sindicato, ONG, ontros): 

H. TEMPO DE PERMANENCIA NO LOCAL 

1. QUANTO TEMPO DE MORADIA 

0 1A2ANOS 

D2A4ANOS 

0 AClMA DE 4 ANOS 

2. QUAL A FINALIDADE DA PROPRIEDADE 

0 RESIDENCIAL 

OCOMERCIAL 

0 SEGUNDA RESIDENCIA 

0 OUTRA. QUAL? 

3. QUAL FOI 0 MOTIVO OU 0 "ATRATIVO PELO CONDOMiNJO" QUE 0 FEZ ADQUIRlR A 
PROPRIEDADE 

0 SEGURAN<;A 0 TRANQUH.IDADE 

0 PROXIMIDADE COM A NATUREZA 

0 LAZER 0 lNVESTIMENTO lMOBlLIAru:O 

0 POSSmlLIDADE DETER ATIVIDADES RURAIS 

0 OUTRO. QUAL? 

4. 0 CONDOMiNJO RESPONDEU AS SUAS EXPECTATIV AS? 

0100% 

010-30% 

070-90% 

DO 

040-60% 



lli. PROXIMIDADE COM MEIO NATURAL 

1. QUAIS OS 3 ELEMENTOS QUE MAIS ATRAI A FAMiLIA 

0 MATA 0 CULTURAS AGRICOLAS 

0 RIOS 0 ANIMAlS SILVESTRES 

0 REFLORESTAMENTO EUCALIPTO 

D REPRESAS D ANIMAlS DOMESTICOS 

0 RELEVO 0 TERRA NUA 

OOUTRO 

OBS.: IIIERARQUIZAR OS ELEMENTOS DA PAISAGEM POR ORDEM DE PREFENCIA. 

2. VOCE TEM CONHECIMENTO DA EXISTENCIA DE UM REMANESCENTE (MATA NATIVA) 
DENTRO DESTE CONDOMiNJ:O? 

DSIM 

ONAO 

3. VOcE ACHA QUE ESTA MATA DEVE SER 

0 PRESERV ADA 

0 DESTINADA PARA OUTRO FIM (LOTES, COMERCIO, ETC) 

4. 0 QUE A MATA REPRESENT A PARA VOcE 

0 LOCAL PARA CAMINHADAS 

0 LAZER CONTEMPLATIVO 

o AREA INTOCA VEL 

0 LOCAL PERIGOSO 

0 RESER VA DE PLANTAS MEDICINAlS 

0 VIVEIRO DE PANTAS ORNAMENTAlS 

0 LOCAL DE RESERVA DE PLANTAS E ANIMAlS 

0 CAc;::A 0 PESCA 

0 LOCAL QUE TRANSMITE DOENc;::AS 

OOUTRO. 

0 ESCONDERIJO DE LADROES 

5. VOCE JA TEVE A OPORTUNIDADE DE ENTRAR NO INTERIOR DA MATA? 

DSIM DNAO 

6. COM QUAL FREQUENCIA VOCE ENTRA NA MATA 

0 1 VEZ NA SEMANA OU MAIS 

0 UMA VEZ A CADA 15 DIAS 

o 1 VEZAOMES 

0 4 VEZES AO ANO 

01 VEZAOANO 

0 ESPORADICAMENTE 

7. NO INTERIOR DA MATA 0 QUE LHE ATRAI MAIS 

oARVORES 

0 PLANTAS RASTEIRAS 

0 TREPADEIRA 

0 ANIMAlS DE GRANDE PORTE 

0 ANIMAlS DE PEQUENO PORTE 

DAVES 

DPEIXES 

DFLORES 



OPONTES 

OTRILHAS 

0 SOMBRA!I'EMPERATURA/UMIDADE 

0 MVLTIPLAS CORES 

0 FOLHAS NO CHAO 

0 AREAS DE DESCANO 

OFRUTOS 

8. CITE ATE 10 ANIMAlS QUE OCORREM NA MATA 

9. CITE 10 TIPOS DE PLANTAS QUE OCORREM NA MAT A. 

10. QUAiS ENTRE OS ANIMAlS CITADOS VOCE REALMENTE VIU? 

11. QUAiS ENTRE ELES SAO VlSTOS COM MAlS FREQuENCIA? 

12. QUAiS ENTRE AS PLANTAS CITADAS VOCE REALMENTE VIU? 

13. QUAiS ENTRE ELAS SAO ViSTAS COM MAlS FREQuENCIA? 

14. VOCE TEM NA SUA PROPRIEDADE ALGUMA ESPECIE (ANiMAL OU VEGETAL) QUE OCORRE 

NAMATA? 

OSlM ONAO 



IV. ESTRUTURA E FISIONOMIA DA MATA 

1. NA MATA OCORREM PLANTAS QUE SAO 

0 MADEIRA DE LEL CITE UMA:. ________________ _ 

0 PARASITAS. CITE UMA: __________________ _ 

0 MADEIRA DE LENHA. CITE UMA:. _______________ _ 

0 PLANTAMEDICINAL. CITE UMA: _______________ _ 

0 PLANTA ORNAMENTAL. CITE UMA: ______________ _ 

0 MATERIA PRIMA PARA SABAO, TINTA, GOMA, BORRACHA, RESINA. CITE 
UMA: ___________________________ _ 

o QUE NAO SERVEMPARA NADA. CITE UMA:. ___________ _ 

0 ALlMENTO PARA BICHO. CITE UMA:. ______________ _ 

0 ALlMENTO PARA BICHO DO SOLO. CITE UMA: __________ _ 

2.AMATATEM 

0 COPAS BAIXAS 

OCOPASALTAS 

0 COPASMEDlAS 

ONAOSEI 

3. QUALE A ALTURA MEDIA APROXIMADA DA MATA 

0 ATE 3 METROS 

0 7-10 METROS 

0 16-20 METROS 

0 26-30 METROS 

0 >36METROS 

4. AS ARVORES TEM: 

0 FOLHAS CLARAS 

0 FOLHAS ESCURAS 

5. AS FOLHAS SAO: 

OPEQUENAS 

OAMBAS 

OPONTUDAS 

OREDONDAS 

ODISFORMES 

04-6METROS 

0 ll-15METROS 

0 21-25 METROS 

0 31-35 METROS 

ONAOSEI 

OAMBAS 

ONAOSEI 

OGRANDES 

ONAOSEI 

OFINAS 

OESPESSAS 

ONAOSEI 

6. QUALE A EXPESSURA MEDIA DOS TRONCOS DA ARVORE (centimetros) 

0 ATE 3 0 41-60 

0 4-10 

0 16-20 

0 21-30 

0 31-40 

0 61-80 

0 81-100 

0> 100 

ONAOSEI 



7. AS ARVORES TEM FLORES 

DSEMPRE 

ONUNCA 

8. AS FLORES DAS ARVORES SAO 

OGRANDES 

9. QUAL A COR MAIS CO MUM DAS FLORES 

OAMARELA 

DVERDE 

OAZUL 

0 EM UMA ESTAc;AO 

0 ALGUMAS VEZES 

OPEQUENAS 

OVERMELHA 

OBRANCA 

10. DE QUE FORMA MAIS COMUM AS ESPECIES APARECEM 

OlSOLADAS 0 EM GRANDES CONJUNTOS 

0 EM PEQUENOS 

11. QUANT AS ESPECIES VOCE ACHA QUE EXISTEM NA MATA 

DATE 10 

0 11-50 

0 51-70 

0 71-100 

12. QUANTOS INDIViDUOS/M
2 

OATE3 

0 4-10 

0 11-30 

13. A MATA TEM 

0 ANlMAIS SELVAGENS 

OREPTElS 

14. OS ANlMAIS SAO VISTOS 

OSEMPRE 

ONUNCA 

0101-150 

0151-300 

0 301-500 

o + 500 ESPECIES 

0 31-50 

0 51-100 

0>100 

DFELINOS 

ONAOSEI 

0 ESPORADICAMENTE 

15. DE QUE FORMA MAIS COMUM OS ANlMAIS APARECEM 

OlSOLADOS 0 EM GRANDES GRUPOS 

0 EM PEQUENOS GRUPOS 



16. QUANTOS ANIMAlS VOCE ACHA QUE EXISTEM NA MATA 

DATE 10 

D 11-20 

D 21-30 

D 31-40 

17. QUANTOS 1NDIVIDUOS/M2 

DATE2 

D 3-5 

D 6-8 

D 41-50 

D 51-60 

D 61-70 

D + 70 ANIMAlS 

D 9-11 

D 12-14 

D > 15 

V. TIPOS DE USO DO SOLO NO CONDO MiNtO 

l. VOCE DESENVOLVE ALGUM TIPO DE ATlVIDADE RURAL EM SUA PROPRlEDADE 

DPECUARlA 

D AGRlCULTURA 

D PlSCICULTURA 

DHARAS 

DGRANJA 

DOUTRO 

2. EM SUA PROPRlEDADE EXISTE REPRESA? 

DSIM 

DNAO 

3. QUAL A FINALIDADE DO LAGO ARTIFICIAL 

D GADO D RECREA<;AO 

D PlSCICULTURA D LAZER CONTEMPLATIVO 

DEQUINO 

D IRRIGA<;AO DE CULTIVO 

D ABASTECIMENTO DA CASA 

DOUTRO 

4. QUE TIPO DE ARVORES EXISTEM EM SUA PROPRlEDADE 

D FRuriFERAS 

D REFLORESTAMENTO 

DNATIVAS 

DOUTRA 

5. SE VOCE FOSSE PALNTAR UMA ESPECIE DE PLANTA EM SUA PROPRlEDADE, QUAL T1PO DE 

ESPECIE ESCOLHERlA? 

DDAMATA DRmE~ 

DGRAMA 

DDEPOMAR 

D EUCALlPTO/PINHEffiO 

DOUTRA 



6. QUAL 0 USO MAIS COMUM QUE VOCE DA PARA A AREA NAO CONSTRUiDA DE SEU LOTE 

OCAMPO 

D GADO/EQUINO/suiNO (OUTROS) 

DOUTROS 

7. QUAIS OS TIPOS DE CONSTRU<;AO 

DPOCILGA 

DESTABULO 

DBOI 

D GUARDAR BARCO 

DCELEmO 

D QUADRAS ESPORTIV AS 

D CHURRASQUEIRA 

D DEPEND EN CIA DE EMPREGADOS 

D RESERVATORIO DE AGUA 

D VEGETA<;AO 

DESTUFA 

DGARAGEM 

DPISCINA 

D GUARDAR FERRAMENTAS 

DVARANDA 

DHELIPORTO 

D AREA DE SERVI<;O 

DOUTRO 

8. QUAL A ORIGEM DE SUA AGUA DE ABASTECIMENTO 

DMANANCIAL 

D REPRESAMENTO 

DOUTRO 

DMUNICIPAL 

DPO<;OS 

9. VOCE DA ALGUM TRATAMENTO A AGUA QUE CONSOME 

DNAO 

DSIM.QUAL 

D FisiCO (FILTROS) 

10. VOcE REUTILIZAAGUA 

CHINA 

DSIM 

PISCINA 

DSIM 

MAQUINA DE LA V AR 

DSIM 

DTERMICO 

DNAO 

DNAO 

DNAO 

D QuiMICO (ADICIONA CLORO) 

11. VOcE SABE COMO E FElT A A CANALIZA<;AO DO ESGOTO DO CONDOMi:NIO? 

DNAO 

E EFICIENTE? 

DNAO 

DSIM.COMO? 

DSIM 



12. QUAL A FREQuEClA DE COLETA DO LIXO DOMICILlAR? 

D TO DOS OS DlAS DA SEMANA 

D 3 VEZES NA SEMANA 

D 4 VEZES NA SEMANA 

D 2 VEZES NA SEMANA 

13. QUANTO DE LIXO VOCE GERA EM SUA CASA DlARIAMENTE? 

D200GRAMAS 

0750GRAMAS 

DNAOSEI 

DSOOGRAMAS 

D 1 000 GRAMAS 

14. QUE TIPO DE LIXO VOCE MAIS PRODUZ? 

DPAPEL 

DVIDROS 

DPIAsTICO 

D MATERIA ORGANICA 

15. VOCE SEPARA SEU LIXO COM RELACAO AO TIPO? 

DNAO DSIM 

16. PARA ONDE V AI 0 LIXO QUE VOCE GERA? 

DLIXAO D ATERRO SANITARIO 

VL IMP ACTO AMBIENTAL 

DMETAL 

DOUTRO 

DOUTRO 

1. VOCE SERlA CAPAZ DE RESUMIR EM POUCAS PALAVRAS 0 QUE SERlA UM IMPACTO 

AMBIENTAL? 

2. VOcE ACREDITA QUE POSSA ESTAR CAUSANDO ALGUM TIPO DE IMP ACTO SOBRE 0 MEIO 

DNAO 

D SIM. QUAL TIPO. 

3. SEU VlZINHO CAUSA IMP ACTO AMBIENTAL? 

DNAO 

D SIM. QUAL TIPO. 

4. NO CONDOMiNJ:O QUAL 0 IMP ACTO MAIS COMUM? 



5. QUE TIPO DE IMP ACTO VOCE ACREDITA QUE POSSA ESTAR CAUSANDO? 

0 SOBRE 0 SOLO 

0 SOBRE A AGUA SUPERFICIAL 

0 SOBRE AS PLANTAS 

0 SOBRE AS ROCHAS 

0 SOBRE A MATA 

0 SOBRE A AGUA SUBTERRANEA 

OSOBREOAR 

0 SOBRE OS ANIMAlS 

6. VOcE CAUSA ALGUM TIPO DE POLUI~AO 

OVISUAL OSONORA 

7. EM SUA OPINIAO EXISTE ALGUMA POSSffiiLIDADE DE DIMINUIR OU EVITAR QUE OCORRA 

ESTE IMP ACTO? 

ONAO 

OSIM.COMO? 

8. VocE SABERIA IDENTIFICAR A ORIGEM OU 0 AGENTE CAUSADOR DE UM IMPACTO 

AMBIENTAL 

ONAO 

0 SIM. QUAL TIPO. 

9. DIGA SUSCINTAMENTE QUAL A IMPORT AN CIA EM SE PRESERV ARUMA FLORESTA. 



ANEXO 4.1 CARACTERISTICAS DOS TIPOS DE RELEVO ENCONTRADOS NA AREA DE ESTUDO 

TIPOS DE RELEVO E MORFOMETRIA 

Amplit. 
(m) 

Declivid. 
(%) 

Compr. 
rampa (m) 

MORROTESE 
COLINAS DE CIMEIRA 

MTCc 

Altitude 
(m) 

MORFOGRAFIA E CONSTITUI!;AO 

TIPOS DE ROCHA OU SEDIMENTO 

Morfografia: formas residuais sub-nivcladas e dissccadas. Topos cstrcitos 

COBERTURA 

DETRITICA 

e convexos com matac3es. Solo podz61ico vermelho 
Perfil de vertente continuo convexo e retilfneo com blocos. Vales Amarelo, predominando 
erosivos e estreitos nos canais de primeira ordem. Planfcies fluviais textura argilosa e lit6Jitos 
locali:mdas, isoladas e pouco desenvolvidas. Densidade de drenagem restritos. 
media com padrOes subdentritico e retangular. 

----,2;;9;-------,9;;-------;l-;5;c0---8;;;9,-;4.-- Constituh;i'io: ocorrem granites 3B bololeucocrAticos a leucocrAticos, 

a a a a equigranular a porfirltico da Suite Granltica Morungaba. Solo superficial: bruno 
49 21 430 951 avermelhado a vermelho 

DINAMICA 
SUPERFICIAL 

Erosao laminar, ravinamento e 
reentaJhe de canal ocasionais e 
de baixa densidade. 

Moderadamcnte susceptive! a 
ocupa~ffo 

MORROS E MORROTES 
MMT 

Morfografia: Fonnas arredondadas desniveladas. Topos estreitos, amarelado de textura areno 
alongad?s e convexos com .o.correncia de ressaltos. Perfil de. vertente argilosa (~eia fina a grossa) a Erosi.lo laminar e em s~lcos, 
descontmuo, convexo e ret!lmeo, com matac5es. Vales erostvos e argilosa duro a muito duro rcentalhe de canal, ravmamento, 
erosivos acumulativos hem marcados, e predominantemente estreitos. phlstico a muito phlstico ~m boyorocas e rastejo freqUentes e 
Planfcies fluvi~is isoladas, estreitas e pouco de~envolvi?as. Densidade de teor de argila, aumentando de alta intensidade. 

drena¥e~ medta a alta com p.adr?es. subde~trfttco e t~h~a. . corn profundidade. Podem 
Constttm~[lo: a norte, anfib6ho btottta graruto porfirfttco ou facotdal de ocorrer ca';calhos e linhas de 

----,s'"'s----,-12"".""5---=3""5oo---"'7o"'5;--textura gnalssica da Suite Granltica Jaguariuna, a nordeste, granitos 3B fragrnentos e granulos. 

a a a a hololeucraticos, equigranular a porfirltico da Suite Granltica Morungaba, Espessura de 0 3 a 0 6 m. 

Entulhamento de drenagem e 
queda de bJocos ocasionais e de 
baixa intensidade. 

190 30 1100 991 e. subordinadamente, anfib61io biotita gnaisse do Complexo ltapira, ' ' 

55 

MORROTESPARALELOS 
MTp 

10 430 705 
a a a a 

117 20 1070 750 

Morfografia: fi>rmas dissecadas, orientadas e sub-niveladas. Topos 
estreitos convexos, e alongados segundo a dire\)i.lo NE-SW. Perfil de 
vertente contfnuo, convexo e retilfneo, localmente ingreme. Vales 
erosivos e erosivos~acumulativos, encaixados e estreitos. 
Planfcies fluviais estreita<> e desenvolvidas. Densidade de drenagem 
media com padrfto subparalelo 

Constituiyao: ocorrem gnaisse bandados do Complexo Itapira a milonitos 
c protomilonitos. 

Compilado do Plano de Gestilo da APA de Sousas e Joaquim Egldio, 1996; Instituto Geol6gico, 1993 

Solo podz6lico vermelho 
amarelo, textura arenosa 

Erosfio laminar e em sulcos, 
ravinamento e reentalhe de 
canal ocasionais e de baixa 

Solo superficial: Bruno- Intensidade. Ravinas e 
escuro a vermelho-amarelado, vossorocas ocasionais e de alta 
textura arenosa (areia tina) a intensidade. Processos de 
arenosiltosa deposi~o por decanta'Yifo 
Frh\vel, ligeiramente plastico localizados. 
a plastico. Espessura 0,4m. 



ANEXO 4.2 CLASSIFICA(:AO E CARACTERISTICAS DOS TIPOS DE TERRENO QUE OCORREM NA AREA DE ESTUDO 

TIPO DE TERRENO AMORREADOS DE INCLINAcAtlMODERADAA FORTE 

SUBSTRATO ROCIIOSO Gnaisses granfticos, granitos porfirfticos ou equigranulares e gnaisses bandados. Campos de matacOes freqUentes 

SOLO DE ALTERA<;Ao Areno~siltoso ou argilo-siltoso com grilnulos de quartzo e feldspato, comutnente ocorrem matac6es semi-alterados. Baixa resisttlncia a erosilo. 

SOLO SUPERFICIAL Podz6lico Vermelho Amarelo, textura mt!dialargilosa ( espessura em torno de 1 ,Sm) e lit61itos, semelhantes aos descritos anteriotmente. 

RELEVO Morros e morrotes, e escarpas. Todos estreitos. Vertcntes descontfnuas. Declividades de 12% a maiores que 45%. 

DRENAGENS NATURAlS 

RECURSOS MINERAlS 

CONDICIONANTES A OCUPA(:Io 

RISCO DE EROSAO 

RISCO DE ENCHENTE 

RISCO DE ESCORREGAMENTO 

OUTROS 

AVALIAcAO 

TIPO DE l'ERRENO 

SUBSTRATO ROCIIOSO 

SOLO DE ALTERAcAO 

SOLO SUPERFICIAL 

RELEVO 

DRENAGENS NATURAlS 

RECURSOS MINERAlS 

CONDICIONANTES A OClJPAcAO 

RISCO DE EROSAO 

RISCO DE ENCHENTE 

RISCO DE ESCORREGAMENTO 

OUTROS 

AVALIACAO 

Comprimento de vertentes de 350 a 1.1 OOm. Amplitudes de 70 a 190 m . Altitudes de 810 a 967 m. 

Vales erosivos estreitos e encaixados e vales crosivos acumulativos com planlcies fluviais isoladas e estreitas. Densidade de drenagem alta. 

Rocha ornamental e cantaria 

Alta intensidade de processos erosivos. Erodibilidade alta, principalmente nas areas com declividades superiores a 30%. Erosi'lo laminar e em sulcos, 

rcentalhe de canal, ravinamentos e boyorocas sao freqUentes c de alta intensidadc. Rastejo e queda de blocos ocasionais e de baixa intensidade. 

Ausente 

Restrito a taludes de corte devido a estrutura das roehas 

Grande quantidade de campos e matacOes 

Terrenos muito apropriados a ocupayilo. Favoniveis ao parcelamento nas areas com declividades inferiores a 30%, porCm com cuidados severos devido a 
declividade, erodibilidade e a presenca de matacOes. 

COLINOSOS ONDULADOS A INCLINADOS 

Rochas milonfticas, quartizitos e gnaisses granfticos equigranularese porfirfticos. Afloramentos ocasionais de matacOcs 

Nos milonitos e quartizitos, sdo areno-argilosos, ricos em fragmentos de rocha. Nos gnaisses graniticos, silo areno siltosos a argilo-siltosos, ricos em grilos 

de quartzo e feldspatos. Espessuras variliveis, Baixa resist8ncia a erosflo. 

Podz61ico Vermelho Amarelo, semelhantes aso demais terrenos 

Associam-se morrotes paralelos (com amplitudes de 55 m a 120m, declividades de 10 a 1.850 m). Altitudes de 660 a 795 m.1.850 m ). Altitudes de 660 a 

195m. 

Vales erosivos e erosivos-acumulativos encaixados com planfcies fluviais isoladas c estrcitas nos morrotes paralelos. Vales erosivos-acumulativos abcrtos 

nas colinas e morrotes, compreendendo tambem a Planfcie Fluvial do Rio Atibaia, que C bern desenvolvida, porCm descontfnua. Densidade de drenagem de 
media a alta. 

i\gua subterrilnea para demanda de ate 8,3 m3/h 

Baixa intensidade de processos erosivos. Erodibilidadc mCdia a baixa. Erosflo laminar e em sulcos e ravinamcntos ocasionais e de baixa intensidade. Os 

processos s«o intensificados nas areas com declividades maiores que 15% e onde foi removido o solo superficial. 

Sazonal ao Iongo das planlcies de inunday§o 

Restrito a taludes de corte, devido a estrutura da rocha ( foliay§o catacltistica) 

Ocorrencia localizada nos campos de matac6es. 

Terrenos pouco a moderadamente apropriados a ocupac!:o. Silo favorliveis ao parcelamento, com cuidados de implantayilo e conservayilo, devido a 
declividade c erosdo. 



CONTIN!JACAO ... ANEXO 4.2. CLASSWICACAO E CARACTERISTICAS DOS TIPOS DE TERRENO QUE OCORREM NA ZONA DE CONSERVACAO AMBIENTAL 

TIPO DE TERRENO AMORREADOS ONDULADOS A INCLINADOS 

SUBS'J'RATO ROCHOSO 

SOLO DE ALTERA(:AO 

SOLO SUPERFICIAL 

RELEVO 

DRENAGENS NATURAlS 

RECURSOS MINERAlS 

CONDICIONANTES A OCUPACAO 

RISCO DE EROSAO 

RISCO DE ENCIIENTE 

RISCO DE ESCORREGAMENTO 

OUTROS 

AVALIACAO 

Granitos porfirlticos a equigranulares. Afloratnentos continuos e campos de mataclSes frequentes 

Areno-siltoso ou argilo-slltoso, rico em gr8.nulos de quattto e feldspato, e com fragmentos de rocha. Expessuras variftveis. Rico em blocos e matacOes 
semi-altcrados. Baixa resist€ncia a eros!o 

Podz61ico Vermelho Amarelo, textuta mCdla-atgilosa com cascalho. Espessura 0,8 a 1,2 ni. A velocidade de it\fiitr81;ilo e rRpida no horizonte A e tnoderada 

a lenta no horizonte B. A resistencla a erosilo em profundidade e m&Wt. Erodibilidade moderada a forte. Si.lscetfvcl A erogjlo em sulcos e mvinas. 

Associam-se solos lit6licos. 
Associam-se colinas e morrotes. Topos irregulares e vertentes oontfnuas com matacOes. Amplitudes de 30 a 50m. Declividades de 9 a 21%. Comprimento 

de vertente de 150 a 430m. Altitudes de 890 a 950m. 

Vales erosivos e estreitos. Planlcies fluviais localizadas e pouco desenvolvidas. densidade de Drenagem media. 

Rocha ornamental 

Baixa a media intensidade de processos erosivos. Erodibilidade media. Erosilo laminar, ravinamentos e reentalhe de canal ocasionais e de baixa inten

sidade. Forma~o de ravinas pode ser mais intenso nas areas onde for removido o solo superficial e nas vertentes com declividades superiores a 15%. 

Ausente 

Ausente 

Grande quantidade de blocos e matacOes nas encostas 

Terrenos moderadamente apropriados a ocupaQilo. S!lo filvoniveis ao parcelamento, com cuidados especificos devido 

a declividade, presew;:a de matae{'les e a erosilo. 

Compilado do Plano de Gestao da APA de Sousas e Joaquim Egfdio, 1996 e Instituto Geol6gico, 1993 



ANEXO 4.3 LIST A DE ESPECIES QUE OCORREM NA MATA RIBEIRAO CACHOEIRA 

Famma 

Anarcadiaceae 

Anacardiaceae 

Anacardiaceae 

Annonaceae 

Annonaceae 

Annonaceae 

Apocynaceae 

Apocynaceae 

Araliaceae 

Arecaceae 

Asteraceae 

Asteraceae 

Bignoniaceae 

Bignoniaceae 

Bignoniaceae 

Bombacaceac 

Bombacaceae 

Bombacaceae 

Bornginaceae 

Boraginaceae 

Boraginaceae 

Bursearaceae 

Caesalpinoideae 

Caesalpinoideae 

Caesalpinoideae 

Caesalpinoideae 

Caesalpiniaceae 

Caesalpiniaceae 

Caesalpiniaceae 

Caricacaceae 

Cecropiaceae 

Cecropiaceae 

Especies arbOreas identificadas por Dionete Santin 

Nome cientiflco 

Astronium graveolens Jacq. 

Tapirira guianensis Aubl. 

Tapirlra obtusa (Benth.) Mitchell 

Annona cacans Wann. 

Rollinia stlvatica (St. Hil) Mart. 

Xylopia brasiliensis Spreng. 

Aspidosperma polyneuron M. Arg. 

Aspidosperma ramiflorum M. Arg. 

Dendropanax cuneatum (DC.) Den. et Planch. 

Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassm. 

Gochnatia polymorpha (Less.) Cabrera 

Vernonia discolor (Less.) 

Jacaranda aff. Macrantha Cham. 

Tabebuia cj vellosoi (Veil.) Bureau 

Zeyheria tuberculose (Vel!.) Bur. 

Chorisia specisa St. HH. 

Eriotheca candolleana (K. Schum.) A. Rob. 

Pseudobombax longiflorum (Mart. & Zucc.) A. Robyns 

Cordia ecalyculata Veil. 

Cordia sellowiana Cham. 

Cordia trichotoma (Veil.) Arrab. ex steud. 

Protium heptaphyllum (Aubl.) March. 

Bauhiniaforflcata Link 

Bauhinia longifolia (Bong.) Steud.s.lat 

Cassiaferruginea (Schrad.) Schrad ex. DC. 

Copaifera langsdorffii Desf. 

Holocalyx balansae Mich 

Hymenaea courbaril L. 

Tachigali multifuga Benth. 

Jacaratia spinosa (Aubl.) A. DC. 

Cecropia hololeuca Miq. 

Cecropia pachystachya Tree. 

Nome vulgar 

GuaritA 

Peito-de-pombo 

Corayilo de boi 

Cortiya, embira 

Pindaubuna, pindalba 

Peroba, peroba-rosa 

Peroba-amarela 

Maria-preta 

JerivA 

Cam bani 

Caroba,carobilo 

lpC-amarelo 

ipMabaco, 

Paineira-rosa 

lmbiru 

Embiriyu 

Claralba,louro-salgueiro 

Jurute 

Louro-pardo 

Almecegueira 

unha-de-vaca 

unha-de-vaca 

jaracatiA 

balsaminho, 

alecrim-de-Campinas 

jatobazeiro/Jatoba 

JaracatiB 

embaUva 

embaUva 

Especies diferenciadas 

Secundl'irias Climaxes 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Amea~ada de extin~io 

"Vulnedvel" 

X 



CONTINUACAO ANEXO 4.3 ESPECIES QUE OCORREM NAMA TA RIBEIRAO CACHOEIRA 

Especies arbOreas ldentificadas por Dionete Santin 
FamOia Nome elentifico Nome vulgar 

Celastraceae 

Chrysobalanaceae 

Connaraceae 

Euphorbiaceae 

Euphorbiaceae 

Euphorbiaceae 

Euphorbiaceae 

Euphorbiaceae 

Euphorbiaceae 

Fabaccae 

Fabaccae 

Fabaceae 

Fabaccae 

Fabaceae 

Fabaccae 

Fabaceae 

Fabaceae 

Fabaceae 

Fabaceae 

Fabaceae 

Fabaceae 

Fabaceae 

Flacourtiaceae 

l'lacourtiaceae 

Flacourtiaceae 

Guttiferae 

Guttiferae 

Lauraceae 

Lauraceae 

Lauraceae 

Lauraceae 

Lauraceae 

Maytenus aquifolium Mart. 

Hirtella hebeclada Moric. ex A. P, DC, 

Conarus regnel/ii G. Schellenb. 

Actnostemon communis (Mull. Arg) Pax 

Alchornea glandu/osa poeepp. & Endl. 

Crotonflorlbundus Spreng. 

Croton priscus Croizat 

Croton urucurana Baill. 

Pera glabra/a (Schott) Bail!. 

Savio dictyocarpa Mull. Arg. 

Centrolobium tomentosum Guill. Ex Benth. 

Dalbergiafrutescens (Yell.) Britton 

Lonchocarpus cultratus (Veil.) A.M. G. Azevedo & H.C.lima (sin. L. 
gui/leminianus) 
Lonchocarpus muhe/hergianus Hassi. 

Luetzelhurgia guaissara Toledo 

Machaerium hirtuum (Veil.) Stellfeld 

Machaerium nicJitans (Veil.) Benth. 

Machaerium scleroxylon Tul. 

Machaerium villosum Vogel 

Myrocarpus /rondos us Allemllo 

Myroxylon peruiferum L.F. 

Ormosia arborea (Veil.) Harms. 

Casearla gossypiosperma Briq. 

Casearia sylvestrls Sw. 

Prockia crucis P. Brown ex. L. 

Garcinia gardneriana 

Garclnia gardneriana (Pianch. & Triana) D. Zappi (sin. Rheedia 
gardneriana) 

Anibajirmula (Ness et Mart. Ex Nees) Mez. 

Cryptocarya aschersoniana Mez. 

Endlicheria paniculata (Spreng.) Macbr. 

Nectandra opposilifo/ia Nees 

Ocotea indecora (Schott) Mez 

espinheirawsanta 

cinzeiro 

camboatawdawserra 

Taphl-guayU, caixeta 

Capixinguij tapixingui 

Sangue-de-drag«o 

Urucurana 

sapateiro 

guaraiuva 

arariba 

embira 

guaian« 

guaissara 

JacamndAwde-espinho 

Bico-dewpato 

caviUna 

Jacarandawpaulista 

CabriUva
amarela!vermelha 
cabriUva
vennelhalamarela 
olho-de-cabra 

Pau-espeto 

gua¥3-tunga 

bacupari 

canelinha 

Especies diferenciadas 
Secundirias Climaxes 

X 

X 

X 

Amea~ada de extin~lo 

"VulnerAvel" 



CONTINUA(:AO ANEXO 4.3 ESI'ECIES QUE OCORREM NA MATA RIBEIRAO CACIIOEIRA 

Especies arbOreas identificadas por Diouete Santin 
Famflia Nome cientffico Nome vulgar 

Lecylhidaceae 

Lecythidaccae 

Melastomccae 

Melastomceae 

Meliaceae 

Meliaccae 

Meliaceae 

Meliaceae 

Meliaceae 

Meliaceae 

Mimosaceae 

Mimosaceae 

Mimosaceae 

Mimosaccae 

Mimosaceae 

Monimiaceae 

Moraceae 

Momceae 

Momceae 

Moraceae 

Myrsinaceae 

Myrtaceae 

Myrtaceae 

Myrtaceae 

Myrtaceae 

Myrtaceae 

Myrtaceae 

Myrtaceae 

Nyctaginaceae 

Oleaceae 

Phytholacaceae 

Phytholacaceae 

Cariniana estrellensis (Raddi) Kuntze 

Cariniana legalis (Mart.) Kunt1.e 

Miconia discolor A.DC. 

Mouriri glaziowiana Cogn. 

Cahralea canjerana (Veil.) Mart. 

Cedre/afissilis Veil. 

Guarea guidonia (L.)Sieumer 

Trichilia casarettii C. DC. 

Trichilia claussenii C. DC. 

Trichi/ia pallida Sw. 

Calliandrafoliolosa Benth. 

/nga cf uruguensis Hook. & Arn. 

lnga luschnathlana Benth. 

Leucochloron incuriale (Veil.) Barneby & J.W.Grimes (sin. Pithec. 
incur/ale) 

Piptadenia gonoacantha (Mart.) Macbr. 

Mol/inedia widgrenii A. DC. 

Madura tinctoria (L. D. Don ex Steud. 

Ficus arpazuza Casaretto 

Ficus eximia Schott 

Sorocea bonplandii (Baill.) Burger, Lanj. & Boer 

Rapanea umbellata (Mart.) MC'L, 

Calyptranthes clusifolia (Mig.) Berg. 

Campomanesia nerifolia (0. Berg) Nild 

Campomanesia xanthocarpa Berg 

Eugenia burkatiana (D. Iegrand) D. Legrand 

Eugenia excelsa 0. Berg 

Myrciariafloribunda (West ex Wild.) 0. Berg 

Miyrtaceae 1. 

Guapira opposita (veil) Reitz 

Schoepffia brasiliensis 

Gallesia integrifolia (Spreng. )Harms 

Seguieriajloribunda Benth. 

jcquitib8:-branco 

jequitib8:-rosa 

Canjarnna 

cedro-rosa 

carrapateira 

catigua 

goiaba.o 

caliandra 

ingazeiro 

Ingazeiro 

Chico-pires 

Pau-jacare 

taitlva, amoreira 

figueira 

peroba-d"agua 

Guabirobeira 

maria-mole 

pau-d'8:1ho, 
guararema 

Especies diferenciadas 

Secundirlas Climaxes 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

A mea~ ada de extin~Ao 

"Vulnerivel" 



CONTINUAt;AO ANEXO 4.3 ESPECIES QUE OCORREM NA MATA RIBEIRAO CACHOEIRA 

Especies arbOreas identificadas por Dionete Santin 

FamOia Nome cientffico Nome vulgar 

Proteaceae Roupala brasiliensis Klotzch. carvalho-brasileiro 
Rhamanaceae Colubrina glandulosa Perk. sobrasil 
Rhamanaceae Rhamnidium elaeocarpus Reiss. tarumal, saguaraji 

Rosaceae Prunus myrtifolia (L.) Urb. 

Rubiaceae Alseisfloribunda Schott 

Rubiaceae Guetarda un1guensis Cham & Schiltdl veludinho 

Rubiaceae Simira sampaioana (Standi.) Steyer. maiate, arariba 
Rutaceae Esenbeckiafebrifuga A. Juss 

Rutaceae Esenbeckia grandiflora Mart. Guaxupita 
Rutaceae Esenbeckia leiocarpa Engl. Guaranti'l, pau-duro 
Rutaceae Galipiajasminijlora (St. HiL) Engl. Mamoninha 
Rutaceae Metrodorea nigra St Hil. Caputuna·preta 
Rutaceae ZanJhoxylum minutijlorum Tul. 

Rutaccae Zanthoxylum rhoifolium Lam. mamiquinha 
Sapindaceae Cupania vernalis Camb. Camboatil, gragoatA 
Sapindaceae Matayba e/aeagnoides Radlk. pau-pomba 

Sapotaceae Crysophyllum gonocarpum (Mart. & Biehl.) Engl. Guatambu-de-sapo 
Simaroubaceae Picramnia ramijlora Planch. (Mart. & Eichler) Engl. Guatambu-de-sapo 
Solanaceae Solanum granulosum-leprosum DunaJ Furno-bravo 
Styrracaceae Styrax glaber Sw. 

Tiliaceae Luehea divaricata Mart. A~oita-cavalo-miUdo 

Ulmaceae Celtis iguanae (Jacq.) Sarg. Grao-de-galo 
Ulmaceae Celtis spinosa Spreng. Gri\o-de-galo 
Ulmaceae Celtis tala Gillies ex Planch. 

Ulmaceae Trema micrantha (L) Blum. 

Verhenaceae Aegiphi/a lhotzkiana Cham. CrindiUva 
Verbenaceae Aegiphila sellowiana Cham. Tamanqueiro 
Verbenaceac Aloysia virgata (Ruiz et Pav.) A.L.Juss. lixa, lixeira 
Vochysiaceae Vochysia tucanorum Mart. Pau-de-tucano 

Especies diferenciadas 
Secundl\rias Climaxes 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Amea~ada de extin~io 

"Vulnerl\vel" 

X 

X 

X 



ANEXO 4.4 LIST A DE ESPECIES DE ALGUNS VERTEBRADOS QUE OCORREM NA MATA RIDEIRAO CACHOEIRA, E NAS 

IMEDIA<;:(lES, NO MUNICIPIO DE CAMPINAS, SP. 

~~~tora: Denise Ga~_e~r ~-'-e"CAI=em=•ccr ____ . 
Classe Ordem Familia 

~A~v~e~s -=-::= ~ · 
rau.xmiformes 

Piciformes 

Galliformes 

Psittaciformes 

Mammalia 

Strigiformes 

Marsupialia 

Xenarthra 

Primates 

Carnivora 

Artiodactyla 

Rodentia 

Cathartidae 

Ramphastidae 

Cracidae 

Psitacidae 

Strigidae 

Didelphidae 

Dasypodidae 

Callithricidae 

Cebidae 

Canidae 

Felidae 

Mustelidae 

Procyonidae 

Cervidae 

Sciuridae 

Muridae 

Erihizontidae 

Hydrochaeridae 

Agoutidae 

Agoutidae 

---~- Lagomorpha Leporid<~e ___ _ 

Reptilia 

Amphibia 

Squamata Viperidae 

Colubridae 

Teiidae 

Leptodacty!idae 

Especie NomeComum 
Sarcoramphus papa -~-~ .. ,~-··~ .. -Urubu rei 

Ramphastos taco Joao bobo 

Penelope obscura Maitaca 

Amazona aestiva Papagaio 

Pionus maximiliani Peri quito surdo 

Pulsathyx koeniswaldiana corujao mateiro 
----;G"rGcilinanus sp. ---- Marmosa --·-------

Didelphis marsupia/is Gamba 

Dasypus novemcinctus Tatu galinha 

Cal/ithrix aurita Sagui 

Callithrix jacchus Sagui 

Callicebus personattus Sawi 

Cebus opel/a Macaco prego 

Alouattafusca Bugio 

Dusicyon thous Cachorro do mato 

Chrysocyon brachyurus Lobo guan\ 

Leopardus pardalis Jaguatirica 

Leopardus sp. Gato do mato 

Eira barbara Irara 

Procyon concrivorous Mao pelada 

Mazana americana Veado 

Sciuruis ingrami Serelepe 

Nectomys sp. Rato d13.gua 

Coedou prehensilis Ouriyo-caheiro 

Hydrochaeris hydrochaeris Capivam 

Agouti paca Paca 

Dasyprocta azarae Cutia 

Silvilagu_s brasiliensis ··---!.~~P.i_!._~---------
Bothorops jararaca Jarar'dca 

Phylodryas olfersii Cobra verde 

Tupinambis teguixim TciU 
Proceratophys bOiei -·-.. -------· Sapo de chirTe----- .. -··-~-----~~-----

!j;utherodactyl!:!_B_'!!_~()latus --~ .. · .. --.. -- Rfi da mata 



ANEXO 4.5 Rli,LA<;;Ao DE ONG's ATUANTES NA REGIAO DE SOUSAS E JOAQIDM EGIDIO 

Nome 

,Jaguatibaia 

Dir. Jacinta Euzevei1er 
UN! CAMP 

Fone: (019) 788-7352/298-6515 

Fax: (019) 239-1562 

E 'mail: j~~i!lH!if{lig~Jl1.1!.£.'!!!.U2 .... hr 

IG 

Objetivos 

a) monitoramento de indicadores 
ambientais (rios, ar e solo) para programas 
de conscientiza9ao e contro1e ambiental; b) 

Promover palestras sobre ednca91io 
ambiental em escolas e comunidades; c) 

Pesquisa e elaborayao de materiais 
didaticos para divulga9ao de assuntos 
relacionados ao meio ambiente; d) Parcerias 

e pesquisas com Organiza9oes 
governamentais e nao governamentais 

(ONGs); c) Plantio e distribuiyao de mudas; 
d) Deniincia de danos ambientais. 

Caracteristicas e hist61ico 

A Jaguatibaia, Associayao de Prote91i0 Ambiental, e 
uma entidade civil, apartidaria e sem fins 1ucrativos que 
tern como objetivo fundamental o desenvolvimento de 
atividades que visam preservar o meio ambiente. Atua 
desde 1996, com sede no Distrito de Sousas - Campinas 
- SP, esta associa91io adquiriu sua personalidade 
juridica em 1997 e possui estatutos devidamente 
registrados que determinam a sua estrutura de 
funcionamento. 

A Associayao e aberta a participayao de todos OS 

interessados e esta a disposi~ao para atuayOes con juntas 
e trabalhos de cooperayao que tenham como interesse 
comum a defesa do meio ambiente. As reunioes silo 
realizadas quinzenahnente na estrada municipal 
Campinas-Sousas, Km 7. 

Assucia~iio de Remo de Sousas 

Presidente: Sr. Alexandre Stervid 

Fone: 258-2241 

Prom over a pratica de Rerno, como I Filiados a Federayao de Remo 
atividade esportiva. 

APCR - Associa~iio de Pescadores de I OBS. Nao forneceram maiores informayiies 
Campinas e Regiiio 

R. Mineiros do Tiete, 214 - Vila 
Pompeia, Campinas/SP 

Fone/Fax: (019) 232-6814 

E 'mail: p~q<;jl(!i£QJ'fci.'''l~l,Q9ltJ,bi 

Instituto Nacional de Prote~ao ao Meio I OBS. Nao forneceram maiores informa9oes 
Ambiente- JNP AMA 

Fone: 253-1927/253-3831 

Atividades desenvolvidas: campeonatos no Rio Atibaia 

N°de 

s6cios 

19 

100 



ANEXO 4.6. LEGISLA<;AO AMBIENTAL CIT ADA 

COBERTURA VEGETAL E REFLORESTAMENTO 

LEGISLA<;AO FEDERAL 

Constitui@o da Republica Federativa do Brasil, de 05/10/88 

Titulo III - Capitulo II - DA UNIAO 

Art. 23. E competencia da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios: 
VII - preservar florestas, a fuuna e a flora. 

Art. 24. Compete a Uniiio, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre: 

VI - floresta, caya, pesca, fauna, conservayao da natureza, defesa do solo e dos 
recursos naturais, proteyiio do meio ambiente e controle da populayiio. 

Titulo VIII - Capitulo VI - DO MEIO AMBIENTE 
Art. 225 - Todos tern direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bern de 

uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder e a coletividade o 
dever de defende-lo e preservii-lo para as presentes e futuras gerayoes. 

Lei n. 8.171, de 17/02/91 
Dispoe sobre a politica agricola 

Lei n. 7.754, de 14/04/89 

Estabelece medidas para proteyao das florestas existentes nas nascentes dos rios, e dii outras 

providencias. 

Lei n. 7. 511, de 07/07/86 
Altera o dispositivo da lei n. 4.771, de 15/09/65, que institui o novo C6digo Florestal. 

Lei n. 6.938, de 31108/81 
Dispoe sobre a Politica Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de forrnulayao 

e aplicayiio, e dii outras providencias. (Regulamentada pelo Decreto n. 99.274/90) 

Lei n. 4. 771, de 15/09/65 

Institui o Novo C6digo Florestal. * Alterada pelas Leis 6535 e 7803, e d. 1282 

Decreto 

Decreto n. 99.274, de 06/06/90 

Regulamenta a Lei n. 6.902, de 27/04/81, e a Lei n. 6.938, de 31108/81, que dispoe, 

respectivamente, sobre criayao de Reservas Ecol6gicas e Areas de Proteyiio Ambiental e sobre a 

Politica Nacional de Meio Ambiente, e dii outras providencias. 



Decreto n. 97.635, de 10/04/89 

Regula o art. 27. do C6digo Florestal e dispi'ie sobre a preven9iio de combate a incendio 

florestal, e cia outras providencias. 

Decreto n. 94.076, de 05/03/87 

Institui o Programa Nacional de Microbacias Hidrognificas e cia outras providencias. 

Decreto n. 58.054, de 23/03/66 

Promulga a Conven9ii0 para a prote9iio da flora, fauna e belezas cenicas dos paises da 

America. 

Decreto Legislativo n. 003, de 13/02/48 

Aprova a Conven9iio para Prote9iio da Flora, Fauna e das Belezas Cenicas Naturais dos 

Paises da America. 

LEGISLAc:;Ao ESTADUAL 

Constituit;iio do Estado de Sao Paulo 

Capitulo IV - Ser;ao I- DO MEIO AMBIENTE 

AREAS DE PROTE(:AO AMBIENTAL (AP AS) 

LEGISLAc:;Ao FEDERAL 

Constituit;iio 

Constitui9iio da Republica Federativa do Brasil, de 05/10/88 

Titulo ill- Capitulo II- DA UNJ:Ao 
Art. 23. E competencia da Uniiio, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios: 

VII - preservar florestas, a fuuna e a flora. 

Art. 24. Compete a Uniiio, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 

concorrentemente sobre: 

VI - floresta, c39a, pesca, fauna, conserva9iio da natureza, defesa do solo e dos 

recursos naturais, prote9ao do meio ambiente e controle da popula9iio. 
Titulo VITI- Capitulo VI- DO MEIO AMBIENTE 

Art. 225 - Todos tern direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, hem de 

uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, irnpondo-se ao Poder e a coletividade o 

dever de defende-lo e preserva-lo para as presentes e futuras gera9oes. 

Lei 

Lei n.6.902 de 27 de abril de 1981 

Institui as Areas de Prote9iio Ambiental - AP As. 

UN I CAMP 
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Lei n.6.938 de 31 de agosto de 1981 

A AP A passa a ser considerada instrumento da Politica Nacional do Meio Ambiente, 

podendo ser empregada pelo Poder Publico Federal, Estadual ou Municipal. Providencias 

Decreto 

Decreto n. 88.351 de 1o de julho de 1983 e 99.274 de 6 de junho de 1990 

Cabe ao CO NAMA a determina9ao de normas gerais relativas as AP As, e a cria9ao de uma 

APA sera feita atraves de urn Decreto-Lei que contenha sua denominayao. limites geogcificos, 
principais objetivos, restri96es proibi9oes de uso dos recursos ambientais nela contidos. 

Resolu£iiO 

Resolu~iio n.10, de 14 de dezembro de 1988 

Estabelece a competencia e objetivos das Areas de Prote9ao Ambiental- APA's 

AREAS DE PRESERV A<;AO PERMANENTE (APPS) 

LEGISLA(:AO FEDERAL 

Constitui£iio da Republica Federativa do Brasil, de 05/10/88 

Titulo VIII - Capitulo VI - DO MEIO AMBIENTE 
Art. 225 - Todos tern direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bern de 

uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, irnpondo-se ao Poder e a coletividade o 

dever de defende-lo e preserva-lo para as presentes e futuras gera96es. 
§ 12

• Para assegurar a efetividade deste direito, incumbe ao Poder PUblico: 
I - preservar e restaurar os processos ecol6gicos e essenciais e prover o manejo 

ecol6gico das especies e ecossistemas; 
II - preservar a diversidade e a integridade do patrirni\nio genetico do Pais e fiscalizar 

as entidades dedicadas a pesquisa e manipulayao de material genetico; 
III - definir, em todas as unidades da Federa9ao, espa9os territoriais esus 

componentes a serem especialmente protegidos, sendo a altera9ao e a supressao permitidas somente 

atraves de le~ vedada qualquer utiliza9ao que comprometa a integridade dos atributos que 

justifiquem sua prote9ao; 
§ 2 : . Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio 

ambiente degradado, de acordo com soluyao tecnica exigida pelo 6rgao publico competente, na 

forma da lei. 
§ 3 : . As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarao aos 

infratores, pessoas fisicas ou juridicas, a san9oes penais e administrativas, independentemente da 

obrig~ de reparar os danos causados. 

Lei 

Lei n. 4.771, de 15 de setembro de 1965 

Instituiu o atual C6digo Florestal 



Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981, art. 18 
Diz o art. 18: "Sao transformadas em reservas ou estayi)es eco16gicas, sob a responsabilidade 

da SEMA, as florestas e as demais fonnas de vegetayi.'io natural de preserva9i.io permanente, 
relacionadas no art. 2~ da Lei n. 4.771165 - C6digo Florestal - e os pousos das aves de arribaylio 
protegidos por convenios, acordos ou tratados assinados pelo Brasil com outros paises." 

Lei n. 7.803, de 18 de julho de 1989 
Altera art. 2Q da Lei 4.771 de 15 de setembro de 1965- Codigo Florestal, considerando areas 

de preservayi.io permanente. 

Decreto 

Decreto n. 23.793 de 23 de janeiro de 1934 

Aprova o C6digo Florestal 

Resoluciio 

Resolu~iio n. 004 de 18 de setembro de 1985, do CONAMA - Conselho Nacional do Meio 
Ambiente 

Define Reservas Ecol6gicas 


