




 
Editora chefe  

Profª Drª Antonella Carvalho de Oliveira 

Editora executiva 

Natalia Oliveira 

Assistente editorial 

Flávia Roberta Barão 

Bibliotecária 

Janaina Ramos 

Projeto gráfico 

Bruno Oliveira 

Camila Alves de Cremo 

Daphynny Pamplona 

Luiza Alves Batista 

Natália Sandrini de Azevedo 

Imagens da capa 

iStock 

Edição de arte  

Luiza Alves Batista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 by Atena Editora 

Copyright © Atena Editora 

Copyright do texto © 2022 Os autores 

Copyright da edição © 2022 Atena Editora 

Direitos para esta edição cedidos à Atena 

Editora pelos autores. 

Open access publication by Atena Editora 

 

 

Todo o conteúdo deste livro está licenciado sob uma Licença de Atribuição 

Creative Commons. Atribuição-Não-Comercial-NãoDerivativos 4.0 

Internacional (CC BY-NC-ND 4.0). 
 

 

 

O conteúdo dos artigos e seus dados em sua forma, correção e confiabilidade são de responsabilidade 

exclusiva dos autores, inclusive não representam necessariamente a posição oficial da Atena Editora. 

Permitido o download da obra e o compartilhamento desde que sejam atribuídos créditos aos autores, 

mas sem a possibilidade de alterá-la de nenhuma forma ou utilizá-la para fins comerciais.  

 

Todos os manuscritos foram previamente submetidos à avaliação cega pelos pares, membros do 

Conselho Editorial desta Editora, tendo sido aprovados para a publicação com base em critérios de 

neutralidade e imparcialidade acadêmica. 

 

A Atena Editora é comprometida em garantir a integridade editorial em todas as etapas do processo 

de publicação, evitando plágio, dados ou resultados fraudulentos e impedindo que interesses 

financeiros comprometam os padrões éticos da publicação. Situações suspeitas de má conduta 

científica serão investigadas sob o mais alto padrão de rigor acadêmico e ético. 

 

Conselho Editorial 

Ciências Agrárias e Multidisciplinar 

Prof. Dr. Alexandre Igor Azevedo Pereira – Instituto Federal Goiano 

Profª Drª Amanda Vasconcelos Guimarães – Universidade Federal de Lavras 

Profª Drª Andrezza Miguel da Silva – Universidade do Estado de Mato Grosso 

Prof. Dr. Arinaldo Pereira da Silva – Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará 

Prof. Dr. Antonio Pasqualetto – Pontifícia Universidade Católica de Goiás 

Profª Drª Carla Cristina Bauermann Brasil – Universidade Federal de Santa Maria 

https://www.edocbrasil.com.br/
http://lattes.cnpq.br/3962057158400444
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4137742T8&tokenCaptchar=03AGdBq24lncsWlkpZ60UpTn6X0MlPl7IFq8JUxnZ8H7ZQM4Qt1bRnGBiL4O-NlKmYERXt4Cm0f257x4BJrEvOyd97JoCPOjA2lpl8NCy8TXk_8UdHkKkVru2YX3siYNrQZ0npPWUkrVsWyd1Th8zllzowFyH_REcUJebqKKBGdmE6GvFYx3vbXW-Wuu38isuhI7fUGxYWjSWWhRaRr9vjBnngXjL6AtWpF5u1OzExXK-qJfLO-Z9Y6REzJUHx_0Tc7avyB6h_1jBfwLMqkijzXDMn9YwOGZRCgKQYRG8qq_TJMG4nRON-Jl-4bdND5JUmOFwiHuItavE0vGnpIuRZ_Q-TASdvbZcOtdJk1ho1jjXvCdT7mg6B7ydKdRVqvRPOSm1sWTiySKGh12iCA-bxt-2aHxn-ToQyyAd_K_Bq4plWvjPiqVvmeBF0UDfauPMyz3jxzJlKjabDWdqQbOfqcAPJJOQTr5nJPg
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4207000Z2&tokenCaptchar=03AGdBq27XnTU_KfEna2BdE1EGHqnxpZomfVa1y9aAfIzpgrIDNIHmtLjsMRACvzlskrsMmYJqoX0PIDLJsjhSX5qtupE8W4KlxOKAJWu5nZb7dkI3MPimPe5j3GvSnPOXpnnRqPXZ3myJGQTaNDkQIF5Ga1W7FMIk7_3mCEU0Q0OS3FPsBjm1TNlNVzWP9Tg47oHo8aRE4yImJVaOF7uEhvWUKO2wafsVRfJ_zNkoBHol3J6ijZqQzEiVgImd9AQBNXnYp91m6r8joCX9Zb8mnwWhlLyB6wkwRt7tU7YMvNvDjKiWH3csTKem1k7Z0HXuEaUXdcKWiDCdd0HTLyGmkBmoicRn2MMH8BJR5QWvsjkxSWgFwg5CNpTBOU9nJncwI-Zq1kwrUNLfweOGISIvwS4kNDZFg4b265aWHzGxKVakQO--yCuKcENHJwNtv-bdwLgGnjSbTIqtImjcUNha8JfyBxVjGRPb_A
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4257670Z4
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4791258D5
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4550722Z1&tokenCaptchar=03AGdBq26LoS54yshuGjAVTAhWtnomcb507AafRxgqUHA5rWXDTSAC8ujT1VFuP3y4tEBpGZS19N7RvwQkr5-DNtHriEEfmKb3_xUnkf3DhuvNCis7j04oZUuB6sbtybYhhfqdItqvhoc65O4cnN7x8sDpdIA2YfMuD3aFN8lr_S8JQb21Y8ACfte1yscvXXYcb9BYcCxWmKJd1WT1zmiAHbGk8p2qcdZuPko-NEiJ5Ugid8V4GsrrRxNzr1Vaz46HdLyP-3SoU5boilW0MWXEJcql0N06gtpZRX8hFIkpuD6W1PuIm9rguooIts9aPhbSlACsBNSamb17Kz9iEl3SIt1aquVaMiuT2H0OjxSwQ189Q0oth7WG3Vke0uwL2SYCHXeuec8UfMRJMHigDIUlf9gvkuDFSNg2vQ


 
Prof. Dr. Cleberton Correia Santos – Universidade Federal da Grande Dourados 

Profª Drª Diocléa Almeida Seabra Silva – Universidade Federal Rural da Amazônia 

Prof. Dr. Écio Souza Diniz – Universidade Federal de Viçosa  

Prof. Dr. Edevaldo de Castro Monteiro – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

Prof. Dr. Fábio Steiner – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul 

Prof. Dr. Fágner Cavalcante Patrocínio dos Santos – Universidade Federal do Ceará 

Profª Drª Girlene Santos de Souza – Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 

Prof. Dr. Guilherme Renato Gomes – Universidade Norte do Paraná 

Prof. Dr. Jael Soares Batista – Universidade Federal Rural do Semi-Árido 

Prof. Dr. Jayme Augusto Peres – Universidade Estadual do Centro-Oeste 

Prof. Dr. Júlio César Ribeiro – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

Profª Drª Lina Raquel Santos Araújo – Universidade Estadual do Ceará 

Prof. Dr. Pedro Manuel Villa – Universidade Federal de Viçosa 

Profª Drª Raissa Rachel Salustriano da Silva Matos – Universidade Federal do Maranhão 

Prof. Dr. Renato Jaqueto Goes – Universidade Federal de Goiás 

Prof. Dr. Ronilson Freitas de Souza – Universidade do Estado do Pará 

Profª Drª Talita de Santos Matos – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

Prof. Dr. Tiago da Silva Teófilo – Universidade Federal Rural do Semi-Árido 

Prof. Dr. Valdemar Antonio Paffaro Junior – Universidade Federal de Alfenas 

 

 

 

 

 

  

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4343894D0
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4769404T1
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4402494Z9&tokenCaptchar=03AOLTBLS3hr4cVdLwJSKo9XuEbo3aSa84rmwd-VOUOnOKNG3KlETmWt897QU6hGmuwDDNVvUrUkgDH-vfvZPo1eIf2BLLKEI2emXX1CA5HvkIgdhkMivWo24B8yZ-zPcvj4Fw7L1gp3Q20koTp8vB34HZj7tj6QIwm7Eg-r9RL6NmagOF4QShFd0RxMWncbwWeS6oSfAa9pUBo00oql_WKfAajQU7-KR4W7i6mx7ToD1Ks7uHo1tjJlvLXmi7eaCSELEFilDt7ucyjDmTDMmA69x906qBDzhUwgw9wNMmIKZrcdqSAUCKEKQyl65e9O4lIr5JoUjhqwYTYlqXV-8Td4AZk_gu2oOCQMktRum_bd5ZJ0UcclTNxG2eP5ynmhjzA8IqVUfHDX1jdLgwP-yNSOi-y3y7nzoJqU8WIDza49J4gZUb-9kuQJX9f1G7STe2pOK2K3_dnTDg1l2n2-D-e9nP6yOPDEhkwDXCBPqIxdIiq0Nw7T-hKXd1Gzc3DUUqou6qw9HA6F2nwy2UHd-eNvPVHcyDBXWNtdQrSC-N3IilO2aX6co_RHJc6661cZbnZ9ymBUs9533A
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4470682T6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4717916J5&tokenCaptchar=03AOLTBLSVwbRfXQjvHTLKSbnQb-EM9FjsS8YUlzZidkeuA9sSX1KCi29pQYB0pkW06OTfYJOOF6c3m-CckDuL-Oh5sJFBIKejpmfeQVcMOV11R5LYPbegZCB29EuKUVsIutVxqSJdP8M8kpcFOLJvVLUABQ2zXTIcS6RskfgSgeo7v7cwjGQ0aFXQxEqvUBOHHfMElt7SLSolhyhOtMRHWMzO2r9aAqjhF6zTOPQYoqoqQ7hdKB5sHVaEjAI_F6afXKd3g_32o_aFei6P5_WjFj27KtgrKs0z4ZCVerHuXwwU9iZywYA9upkLgGv2zJAOQU51HVBuDSAmVvHxyqhM6fSuRQMmf33YJIg9G3zOOLUPbOkox--oyiwbH2ClIV7NsCPvCgcXO57Z4a1lv7uK12dTpufQYLqtGE1NKSw_JUJmck3XJrFxV8_0eWbzNa8VQFzJFz8Wakp_VyC03nIL0hc9rNxF8BG9kvDECVj8HSt8lPiwtnLyavrp44Dk-TBq_AEQVz4OH-fFYyh3AKMKrtkuzWnJKXXCULFlOa-z5gwLCQJ_KBEoh_fl9LPmzvboZxwrYyIndtSL
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4448161E1
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4761024J9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4453764Z7
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4799273E2&tokenCaptchar=03AGdBq268VEkAcn3ftZ_2lZ-SL33xDwfeshMnherzDAzqv6lBQj8Hb9MVSbjclJQj7Co8u0G5K2qg28cPA0VDL7deaFLPcBB225xfSH9cY813pYSTpkZb5yNNx4B96AuZiaivkRGg57X14E80_ebaYUUK0tYeRE_YGiVDTF9ot0Cg_9yPAQGBQDcoSlXzQ3Jv3J4cj-VxOvY8_phk-Sr50ziZu5mm-RdiqTMbHFNlm8Jvve1Yqo5DJkxxNnZNOV6uYsPLS0-LwCjYYN72DfxAlLNJNOA7yZYt3arJXt5NqXlUqogF9y7Yl83eWoGJ-bG4GzrNrtaDx3wmOafTCa_RR5J_s2k7ESRQuaJiES6aOpLel16W_T9krltTH8b_immDt2qfUtaoef4VxO0GYIe-O4ZGQ4xSwFWf6A
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4776446E9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4481542Z5
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4705653J5
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8165109H2&tokenCaptchar=03AOLTBLSbWEZwpva2ByIrBPCi-0az6LzTydMcPZSUTgp16vbnnLpg51Ugkf9LxOhcdp-j8ju-G690W40chagCitBRtkGUdH2DrzuB_Wwf-gzusS7c1mwGcOgaajazzXK0iDHLZDCdHFu-cQErx5UZuXAq6LHHhsC0jt4ptl6JoIkyJenMJK2676GqBk_VFV-PtpfjlX42HNgL0P9k_Ztf28FMXLNYCKmWSum37Y7-POrmi40F52-KRx-84V0s_avLH1EUB3nOzzqYYGOjozeF-uZF5uGYwkYDLNJ-WXiTzdZybxlUDzdPZkgboLRDEno2ptYbBytJU18zNTtVu76IKO6Vj-ETNeOAl7GqqvWmwLl15JBsg59vvqLQlp2bSA-pI7bOUHEw1Qk92hHHAUQT56_5-K6SkJm6mpsHxrh5X-cEsL-wZKAUPCZVtji0IlOdxPWGr_7plMjGiCvU2I0J-Gv7Du69Fk9BKEMokAsV_QudOoViVOUQUQraVrLZPdmHOve9RAaNjuNGnpJQCsuK9AeqrAPbA6IQKF-YySF7iHF_qig9QJ9uUA0ISfZF4C8EdnQhgAcB5As6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4488711E2
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4243839T9&tokenCaptchar=03AGdBq247xGg0yAcMuSGVyx-fFKY3IQKTvCB5Nhq-JXhI8Urj_oHzA7HPGNsHbaO2uc-YWj6JZkdzDTMsZzMg4P4KJVCX08tYZVMdglvFXCKTQRVSq9OjY-uvCI_D3om1An_9VUa1aJXRssx6jM706rFsQZzP56QviV1Sl_lld1yRue7pQScz93LgptpQ6Rm2gMMvgaqlXqkramd0MEmRTRKDpJ_vxcyK9sxPGVAP1GtRcfk-jAfRlMqixmtelHhANegJfBoZ-Kzn7R1W188jDYF7AZgsAcG9A5zltyKg2W6SxicZ4AL3Z00bZuNBZdHtDevbGoczg08yLC-VK0A2oZs6nQ5RPtcCcKFbBsjXuLYi50Efx9xin3msJiJ6ZPnsbibTxCWfsJHLp2YuZFvRv2lgHudxLONBNNeyJTK-d8cUtGUrI2PyRZ6es_cCtHUklGGNZ-ZpZ0pmlGwalJqe9UNLYNgzOOtjo-7cuTlORvMQWkNWub7tSSg
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4221072D9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4249363T4
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4742429E2
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4707670J6


 
Pauta ambiental brasileira e a promoção da sustentabilidade 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diagramação:  

Correção:  

Indexação: 

Revisão: 

Organizador: 

 

Camila Alves de Cremo 

Mariane Aparecida Freitas 

Amanda Kelly da Costa Veiga 

Os autores 

Leonardo Tullio  

 

 

 

 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 

P335 Pauta ambiental brasileira e a promoção da 

sustentabilidade / Organizador Leonardo Tullio. – 

Ponta Grossa - PR: Atena, 2022. 
  

 Formato: PDF 

Requisitos de sistema: Adobe Acrobat Reader 

Modo de acesso: World Wide Web 

Inclui bibliografia 

ISBN 978-65-258-0271-8 

         DOI: https://doi.org/10.22533/at.ed.718223005 

  

1. Sustentabilidade e meio ambiente. I. Tullio, 

Leonardo (Organizador). II. Título.  
CDD 333.72 

Elaborado por Bibliotecária Janaina Ramos – CRB-8/9166 

 

 

 

 

Atena Editora 

Ponta Grossa – Paraná – Brasil 

Telefone: +55 (42) 3323-5493 

www.atenaeditora.com.br 

contato@atenaeditora.com.br 

 

  

http://www.atenaeditora.com.br/


 
DECLARAÇÃO DOS AUTORES 

 

Os autores desta obra: 1. Atestam não possuir qualquer interesse comercial que constitua um conflito 

de interesses em relação ao artigo científico publicado; 2. Declaram que participaram ativamente da 

construção dos respectivos manuscritos, preferencialmente na: a) Concepção do estudo, e/ou 

aquisição de dados, e/ou análise e interpretação de dados; b) Elaboração do artigo ou revisão com 

vistas a tornar o material intelectualmente relevante; c) Aprovação final do manuscrito para 

submissão.; 3. Certificam que os artigos científicos publicados estão completamente isentos de dados 

e/ou resultados fraudulentos; 4. Confirmam a citação e a referência correta de todos os dados e de 

interpretações de dados de outras pesquisas; 5. Reconhecem terem informado todas as fontes de 

financiamento recebidas para a consecução da pesquisa; 6. Autorizam a edição da obra, que incluem 

os registros de ficha catalográfica, ISBN, DOI e demais indexadores, projeto visual e criação de capa, 

diagramação de miolo, assim como lançamento e divulgação da mesma conforme critérios da Atena 

Editora. 

 

 

 

 

 

  



 
DECLARAÇÃO DA EDITORA 

 

A Atena Editora declara, para os devidos fins de direito, que: 1. A presente publicação constitui apenas 

transferência temporária dos direitos autorais, direito sobre a publicação, inclusive não constitui 

responsabilidade solidária na criação dos manuscritos publicados, nos termos previstos na Lei sobre 

direitos autorais (Lei 9610/98), no art. 184 do Código penal e no art. 927 do Código Civil; 2. Autoriza 

e incentiva os autores a assinarem contratos com repositórios institucionais, com fins exclusivos de 

divulgação da obra, desde que com o devido reconhecimento de autoria e edição e sem qualquer 

finalidade comercial; 3. Todos os e-book são open access, desta forma não os comercializa em seu 

site, sites parceiros, plataformas de e-commerce, ou qualquer outro meio virtual ou físico, portanto, 

está isenta de repasses de direitos autorais aos autores; 4. Todos os membros do conselho editorial 

são doutores e vinculados a instituições de ensino superior públicas, conforme recomendação da 

CAPES para obtenção do Qualis livro; 5. Não cede, comercializa ou autoriza a utilização dos nomes e 

e-mails dos autores, bem como nenhum outro dado dos mesmos, para qualquer finalidade que não o 

escopo da divulgação desta obra. 

 



APRESENTAÇÃO

A obra “Pauta ambiental brasileira e a promoção da sustentabilidade” aborda uma 
apresentação de 11 capítulos envolvendo pesquisas que englobam educação, projetos e 
manejo sustentável no cenário ambiental.

Pesquisar sobre variáveis que pressupõem a sustentabilidade no meio, é assunto 
com ênfase no cenário nacional e mundial. Esclarecer relações entre ação humana e 
ambiente é o foco principal desta obra. Os autores trazem aspectos da sociedade em 
contribuição para um mundo mais sustentável. 

O cenário das mudanças climáticas são preocupantes e exigem pesquisas que 
vão além, que definam estratégias de conservação, manejo e educação social. Pois a 
remediação de um problema nem sempre é uma tarefa fácil, mas tendo a percepção da 
realidade em que vivemos podemos traçar metas e rumos para novos caminhos. 

Educação ambiental faz parte é se torna cada vez mais evidente como resultado 
primordial para a conscientização dos problemas ambientais e a promoção de virtudes que 
proponham a sustentabilidade do meio. 

Na leitura dos capítulos, serão discutidos esses aspectos por pesquisadores 
preocupados em demostrar possibilidades para uma abordagem mais técnica e ao mesmo 
tempo refletiva sobre o tema ambiental.  

Sustentabilidade é possível agirmos já? 
A resposta para essa pergunta iremos descobrir a seguir. Boa leitura. 

Leonardo Tullio
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RESUMO: As modificações naturais e artificiais 
na cobertura vegetal por ações de uso e manejo 
dos solos em bacias hidrográficas produzem 
efeitos diretos no comportamento hidrológico e 
na disponibilidade dos recursos hídricos.  Este 
trabalho objetivou realizar um levantamento das 
principais formas de manejo do solo ocorridas 
em bacias hidrográficas e os efeitos produzidos 
nessas unidades. A literatura apresenta artigos 
que demonstram que a alteração da cobertura 
vegetal é um dos principais impactos ocorridos 
nas bacias hidrográficas, por meio da substituição 
de vegetações nativas por culturas agrícolas, 
pecuária, geração energética, urbanização 
e construções de estradas, produzindo 
consequências que resultam no aumento da 
temperatura do solo, erosão, perda de fertilidade 

de solos, modificações do balanço hídrico de 
bacias, inundações e principalmente, poluição 
da água. Contudo, apesar do reconhecimento 
de diversos aspectos envolvidos no manejo 
de bacias hidrográficas, fatores associadas às 
práticas adequadas de uso ainda são grande 
problema para manutenção da preservação e 
qualidade do solo e da água dessas unidades. 
Portanto, identificar as formas de uso e os 
usuários envolvidos ao longo das bacias se torna 
indispensável para preservação desse recurso 
e, consequentemente, mitigando implicações 
ambientais, econômicas, sociais e de saúde 
pública.
PALAVRAS-CHAVE: Impactos aquático, uso do 
solo, qualidade da água.

AN INTERDISCIPLINARY VIEW OF THE 
EFFECTS OF SOIL MANAGEMENT IN 

WATERSHEDS 
ABSTRACT: Natural and artificial modifications 
in the vegetation cover by actions of use and 
management of soils in hydrographic basins 
produce direct effects on the hydrological 
behavior and availability of water resources. This 
work aimed to carry out a survey of the main forms 
of soil management occurring in hydrographic 
basins and the effects produced in these units. 
The literature presents articles that demonstrate 
that the change in vegetation cover is one of 
the main impacts occurring in watersheds, 
through the replacement of native vegetation by 
agricultural crops, livestock, energy generation, 
urbanization and road construction, producing 
consequences that result in an increase soil 
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temperature, erosion, loss of soil fertility, changes in the water balance of watersheds, floods 
and, above all, water pollution. However, despite the recognition of several aspects involved 
in the management of hydrographic basins, factors associated with proper use practices are 
still a major problem for maintaining the preservation and quality of soil and water in these 
units. Therefore, identifying the forms of use and the users involved along the basins becomes 
essential for the preservation of this resource and, consequently, mitigating environmental, 
economic, social and public health implications.
KEYWORDS: Aquatic impacts, land use, water quality.

1 |  INTRODUÇÃO 
Os processos hidrológicos correspondem a todas as formas de circulação da água 

no ambiente, tais como precipitação, interceptação, evaporação, transpiração, infiltração e 
escoamento superficial.

Nos continentes a água que é precipitada pode seguir vários caminhos: uma parte 
pode ser devolvida diretamente à atmosfera por evaporação; outra parte pode originar o 
escoamento sobre a superfície do terreno. O restante da água infiltra no solo e a água 
que se movimenta no perfil do solo chegando aos aqüíferos, constituindo o escoamento 
subterrâneo. Pode haver ainda a acumulação de água nas camadas superiores do solo 
e voltar à atmosfera através do processo denominado evaporação (Tucci; Mendes 2006).

Por outro lado, as alterações geradas pelas atividades humanas sobre a cobertura 
do solo podem alterar consideravelmente a dinâmica do ciclo da água. (Kuchment, 2008). 
Compreender as interações e efeitos dos diferentes manejos sobre o ciclo hidrológico é 
de fundamental importância para o desenvolvimento sustentável dos recursos da água em 
uma bacia hidrográfica. 

As respostas hidrológicas às mudanças ambientais vêm sendo amplamente estudada 
no meio científico que utilizam métodos quali-quantitativos para avaliar seus efeitos nas 
propriedades das bacias hidrográficas (Sun et al., 2014). Na bacia do Mar de Aral, na Ásia 
Central, foi verificado que a irrigação intensiva resultou em uma cessação da água perto 
entrada dos rios Syr Daria e Amu Darya. Na bacia do Mediterrâneo e do Sahel, a remoção 
sucessiva de vegetação por desmatamento da floresta e sobre-exploração aumentaram 
os riscos de secas e inversamente, o aumento da frequência de inundações na bacia do 
Ganges (Kuchment, 2008). 

No Brasil, em uma bacia com floresta Ombrófila Densa do sudeste de Santa Catarina 
mostraram que a exposição do solo favoreceu ao aumento da vazão média diária anual e 
o escoamento superficial (Blainski et al., 2011). 

É evidente que existe uma estreita relação entre a modificação da cobertura 
vegetal e os impactos gerados sobre os recursos hídricos, seja ele em micro, meso ou 
grande escala. A diversidade de usos do solo de uma bacia hidrográfica refletirá em um 
determinado ponto da bacia ou poderá atingir bacias de outros estados, gerando além de 
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problemas ambientais, sociais, econômicos e de saúde pública.
O presente trabalho de revisão objetiva realizar um levantamento das principais 

formas de modificação do solo de bacias hidrográficas, seus efeitos gerados pelo uso e as 
práticas de caráter conservacionistas como atenuadoras desses impactos.

2 |  DESENVOLVIMENTO

2.1 Aspectos Hidrológicos
A interceptação é um processo hidrológico pelo qual a água da chuva é 

temporariamente retida pelas copas das árvores, sendo subsequentemente redistribuída 
em: I) água que respinga ao solo; II) água que escoa pelo tronco; III) água que volta à 
atmosfera por evaporação.

Na Reserva Duke em Manaus 8,9% da precipitação é interceptada pela vegetação, 
enquanto que na Reserva Jarú a interceptação é de 12,4% e na Reserva da Vale do Rio 
Doce 13%, sendo 65% no período seco e 1% no período úmido. Esses valores podem 
variar muito de acordo com a magnitude da precipitação, pois existe uma capacidade 
máxima da vegetação. Os valores indicados geralmente se referem ao total anual (Tucci; 
Mendes, 2006).

Infiltração é a passagem de água da superfície para o interior do solo. Portanto, é 
um processo que depende fundamentalmente da água disponível para infiltrar, da natureza 
do solo, do estado da sua superfície e da quantidade de água e ar, inicialmente presentes 
no seu interior (Lima, 2008).

Uma parte da água infiltrada no solo atravessa a região das raízes e alcança maior 
profundidade, até encontrar camadas impermeáveis, saturando os poros do solo e dando 
origem ao lençol freático. Um lento movimento de água tem início por meio dos poros do 
solo até o surgimento na superfície, dando origem às nascentes, que podem dar origem a 
cursos de pouco volume, mas podem ser tornar fluxos de água bem perceptíveis.

No afloramento da água do lençol freático à superfície, é fundamental que haja 
infiltração, percolação e abastecimento do lençol freático pela água proveniente da 
precipitação. A água que percola até o aqüífero é armazenada e transportada até os rios, 
criando condições para manter os rios perenes nos períodos de longa estiagem. Em bacias 
onde a capacidade da água subterrânea é pequena, com grandes afloramentos de rochas 
e alta evaporação, os rios não são perenes. O escoamento superficial converge para os 
rios que formam a drenagem principal das bacias hidrográficas. O escoamento em rios 
depende de várias características físicas tais como a declividade, rugosidade, seção de 
escoamento do rio e obstruções ao fluxo (Tucci; Mendes, 2006). Tais características são 
fundamentais para morfometria das bacias hidrográficas.



 
Pauta ambiental brasileira e a promoção da sustentabilidade Capítulo 11 139

2.2 Bacias Hidrográficas
Os processos hidrológicos na bacia hidrográfica possuem duas direções 

predominantes de fluxo na bacia: vertical e o longitudinal. O vertical é representado pelos 
processos de precipitação, evapotranspiração, umidade e fluxo no solo, enquanto que 
o longitudinal pelo escoamento na direção dos gradientes da superfície (escoamento 
superficial e rios) e do subsolo (escoamento subterrâneo) (Tucci; Mendes, 2006).

A bacia hidrográfica (BH), pode ser definida como produto dos fluxos das redes 
de drenagem e conjunto de terras drenadas por um rio e seus afluentes, formada nas 
regiões mais altas do relevo por divisores de água, onde as águas das chuvas, ou escoam 
superficialmente formando os riachos e rios, ou infiltram no solo para a formação de 
nascentes e do lençol freático (Barrella 2001). 

De acordo com estes autores, os termos sub-bacia e microbacia hidrográfica 
também estão incorporados na literatura técnico-científica, todavia, não apresentam a 
mesma convergência conceitual apresentada para bacia hidrográfica. Lima (2008) explica 
que as sub-bacias são áreas de drenagem dos tributários do curso d’água principal. A 
microbacia possui toda sua área com drenagem direta ao curso principal de uma sub-bacia, 
várias microbacias formam uma sub-bacia.

Para cada seção de um rio existirá uma bacia hidrográfica. As características 
principais da BH são a área de drenagem, o comprimento do rio principal, declividade do 
rio e a declividade da bacia. Em geral rios possuem um trecho superior, onde a declividade 
não é muito grande, seguido e por um trecho médio de grande declividade e no seu trecho 
inferior a declividade é pequena (Tucci; Mendes, 2006).

De acordo com o fluxo de água, são classificados em perene (fluxo contínuo), 
temporário (apenas fluindo na estação chuvosa), e efêmero (que aparece durante chuva, 
permanecendo por alguns dias ou horas) (Belluta et al., 2009).  Quanto ao número de 
drenagens da BH, classificam-se como de primeira ordem (canais sem tributários), segunda 
ordem (se originam da confluência de dois canais de primeira ordem), terceira ordem 
(originam-se da confluência de dois canais de segunda ordem) e assim sucessivamente 
(Silveira, 2001).

A delimitação de uma bacia hidrográfica é um dos primeiros e mais comuns 
procedimentos executados em análises hidrológicas ou ambientais. A caracterização 
morfométrica tem como objetivo elucidar as várias questões relacionadas com o 
entendimento da dinâmica ambiental local e regional. A combinação dos diversos dados 
morfométricos permite a diferenciação de áreas homogêneas. Estes parâmetros podem 
revelar indicadores físicos específicos para um determinado local, de forma a qualificarem 
as alterações ambientais (Antonelli; Thomaz, 2007).

As BHs oferecem praticidade e simplicidade para a aplicação de balanço hidrológico 
e seu estudo deve enfocar de forma integrada os recursos hídricos de superfície e 
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subterrâneos, objetivando uma avaliação global da potencialidade e disponibilidade de água 
(Duarte, 1998).  A variabilidade no uso e o caráter integrador de uma bacia hidrográfica as 
tornam excelentes unidades de gestão dos elementos naturais e sociais, pois, é possível 
acompanhar as mudanças produzidas pelo homem e os respectivos reflexos na natureza.

2.3 Caracterização Física de Bacias Hidrográficas
O comportamento hidrológico de uma bacia hidrográfica é função de suas 

características morfológicas, ou seja, área, forma, topografia, geologia, solo, cobertura 
vegetal etc. A fim de entender as inter-relações existentes entre esses fatores de forma 
e os processos hidrológicos de uma bacia hidrográfica, torna-se necessário expressar 
as características da bacia em termos quantitativos (Lima, 2008). Segundo o mesmo, 
os padrões de drenagem podem ser observados pelo exame de mapas topográficos 
de diferentes províncias geológicas, podendo ser classificado com base em critérios 
geométricos, englobando-se os seguintes tipos mencionados na tabela 1.

Geometria Característica

Dendrítica Lembra a configuração de uma árvore. É típica de regiões onde predomina rocha de 
resistência uniforme;

Treliça

Composta por rios principais consequentes correndo paralelamente, recebendo 
afluentes subsequentes que fluem em direção transversal aos primeiros. O controle 
estrutural é muito acentuado, devido à desigual resistência das rochas. A extensão 
e a profundidade dos leitos serão maiores sobre rochas menos resistentes, dando 
formação a vales ladeados por paredes de rochas mais resistentes.

Retangular
Variação do padrão treliça, caracterizado pelo aspecto ortogonal  devido às bruscas 
alterações retangulares nos cursos fluviais. Deve-se à ocorrência de falhas e de juntas 
na estrutura rochosa.

Paralela
Também chamada “cauda equina”, ocorre em regiões de vertentes com acentuada 
declividade, ou onde existam controles estruturais que favorecam a formação de 
correntes fluviais paralelas.

Anelar: Típica de áreas dômicas; a drenagem acomoda-se aos afloramentos das rochas 
menos resistentes.

Radial Pode desenvolver-se sobre vários tipos e estruturas rochosas, como por exemplo, em 
áreas vulcânicas e dômicas;

Tabela 1 – Classificação física de BHs com base em critérios geométricos.

2.4 Manejo da Bacia Hidrográfica
As bacias hidrográficas constituem unidades naturais para a análise de ecossistemas. 

Elas apresentam características próprias, as quais permitem utilizá-las para testar os 
efeitos do uso da terra nos ecossistemas. 

O manejo da BH consiste no planejamento do uso da terra, aplicação de diagnósticos 
físico-conservacionistas, socioeconômico, ambiental, hídrico, edáfico, botânico e faunístico, 
a fim de identificar todos os usos e usuários de uma bacia e propor soluções compatíveis 
com cada situação. 
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De forma prática, é a relação sistema de manejo adotado (rotação de culturas, 
preparo do solo) visando o aumento da produtividade agrícola, em conjunto com práticas 
utilizadas para a conservação do solo, da água e da vegetação (terraços, cobertura morta) 
diminuindo a degradação ambiental causada pela atividade antrópica e garantindo os 
níveis de produção agrícola (Primavesi, 1979).

De acordo com Lima (2008),  são ferramentas empregadas no manejo de bacias 
hidrográficas:  sistemas agroflorestais, planejamento do sistema viário, diversidade de 
paisagem ao longo da área, proteção da mata ciliar, sistemas adequados de colheita da 
madeira etc. 

O planejamento e a gestão dos recursos hídricos têm como principais preocupações 
minimizar os impactos do uso do solo e eliminar, por meio da reflexão sobre a importância da 
proteção dos recursos hídricos e realização de atividades educativas e conscientizadoras, 
o descaso presenciado a cada dia com a água, devido ao uso inadequado desse recurso 
pelo homem. A ausência de planejamento na utilização dos recursos naturais faz com que 
o uso de técnicas inadequadas acabe gerando um ciclo de consequências negativas. Entre 
elas estão a má conservação do solo e da água, a erosão, a baixa produtividade e as 
perdas econômicas e ambientais (Carvalho et al., 2012).

Um grande avanço para o gerenciamento de recursos hídricos foi a Lei nº 9.433/97, 
que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos e criou, no Brasil, o Sistema Nacional 
de Gerenciamento de Recursos Hídricos, tendo como preceitos básicos: a adoção da bacia 
hidrográfica como unidade de planejamento, a consideração dos múltiplos usos da água, 
o reconhecimento da água como um bem finito, vulnerável e dotado de valor econômico 
e a necessidade da consideração da gestão descentralizada e participativa desse recurso 
(Brasil, 1997).

Estudos sobre o uso da terra em bacias hidrográficas têm se intensificado e 
demonstrado sua importância nos últimos anos, dentre eles pode-se destacar Casarin et 
al. (2008), que diagnosticaram a qualidade da água decorrente do uso e ocupação da 
terra na bacia hidrográfica do Alto Rio Paraguai - MT; Rodrigues et al. (2009) analisaram o 
uso e ocupação do solo da Bacia Hidrográfica Córrego da Fazenda Glória, Taquaritinga - 
SP; Mesquita et al. (2010) estudaram a vulnerabilidade natural à perda de solos da bacia 
hidrográfica do rio Sagrado, através da análise integrada das características do meio 
físico; Vanzela et al. (2010) verificaram a influência do uso e ocupação dos solos sobre os 
recursos hídricos do córrego Três Barras, município de Marinópolis - SP; Melo e lima (2011) 
diagnosticaram a microbacia hidrográfica do semiárido brasileiro. 

2.5 Mudanças na Cobertura do Solo
O intenso desenvolvimento socioeconômico e tecnológico, tanto na cidade, como no 

campo,  produzem simultaneamente  alterações do uso e ocupação dos solos, inclusive em 
países que se encontram em desenvolvimento, este impacto é ainda maior, devido à falta 
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de planejamento e gestão adequada do território.
 O uso e a cobertura do solo têm um papel fundamental no delineamento do 

ambiente em escalas global, regional e local. Mudanças no uso e cobertura do solo 
influenciam a diversidade biológica (Sala et al., 2000), o clima (Gash et al., 1996) e os ciclos 
biogeoquímicos e da água (Meixner; Eugster, 1999). A retirada da floresta nativa pode 
resultar em aumentos da temperatura do solo, da erosão, e em modificações do balanço 
hídrico e na disponibilidade de nutrientes. Consequentemente, o transporte de sedimentos, 
material orgânico e nutrientes associados para os rios é também alterado (Sharpley; 
Halvorson, 1994). Compreender as interações de caráter físico, químico e biológico entre 
as florestas nativas e as áreas agrícolas são cruciais para identificar os fatores que podem 
limitar o desenvolvimento de usos do solo  e suas consequências na água.

O impacto dessas alterações tem sido discutido muito mais dentro de uma avaliação 
qualitativa do que quantitativa, já que o número de combinações entre as diferentes 
condições de clima, cobertura, solo, geologia e outros fatores são numerosas para permitir 
uma real estimativa dos impactos (Tucci; Mendes, 2006). Na tabela 2 são apresentadas as 
principais classificações sobre a mudança e uso do solo da bacia citadas por este autor.

Classificação Tipo Principais impactos sobre o escoamento 

Mudança de 
superfície

Desmatamento Aumento da vazão

Reflorestamento Redução do escoamento e capacidade de erosão

O uso de 
superfície

Urbanização
Redução da infiltração do solo, aumento escoamento 
superficial, redução do escoamento subterrâneo redução da 
evapotranspiração, produção de sedimentos e deterioração 
da qualidade da água

Reflorestamento 
para exploração 

sistemática

redução do escoamento médio, impacto da construção 
de estradas e susceptibilidade erosiva pela superficie 
desprotegida após a retirada da vegetação

Culturas agrícolas 
de subsistências 
e permanentes Intensidade pequena ou intermediária

Culturas anuais
Intensidade alta, plantio sem nenhum cuidado, 
susceptibilidade a erosão e escoamento

Método de 
alteração

Manual Menor impacto, contudo, dispendioso

Equipamentos Compactação do solo e redução da infiltração

Tabela 2 – Classificação sobre a mudança e uso do solo.

As escalas de impacto da combinação de cobertura do solo natural e mudanças 
induzidas pelo homem são pouco conhecidas, e são fortemente dependentes do contexto 
climático. E ainda, a suposição de que as relações observadas em escalas locais são 
mantidas maiores tem frequentemente levado a conclusões inadequadas (Blosch et al., 
2007).
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Em uma bacia hidrográfica no estado de São Paulo, foi constatado que a ausência 
de floresta e o uso inadequado do solo são responsáveis pela perda de fertilidade do solo, 
aumento da ocorrência de enxurradas e inundações, deslizamento de encostas, redução 
das áreas úteis para agricultura e pecuária, assoreamento das nascentes e leitos dos 
ribeirões (Casagrande, 2005). 

Tendo em vista as variadas formas de alteração da cobertura vegetal, de acordo 
com as mudanças sobre o uso e manejo do solo da bacia podem ser classificados quanto 
ao tipo de mudança, ao tipo uso da superfície e a forma de desmatamento, sendo que, para 
cada tipo de uso e manejo existirá um efeito característico na bacia hidrográfica e seus 
reflexos poderão atingir grandes escalas, inclusive, econômicas, sociais e de saúde pública 
(Tucci; Mendes, 2006).

2.6 Efeitos do Desmatamento nas BHS
A cobertura do solo preserva a estrutura da sua superfície por meio da interceptação 

da área foliar e da absorção do impacto direto das gotas de chuva. A cobertura vegetal 
reduz gradativamente a velocidade do escoamento superficial, e mantém elevadas as 
taxas de infiltração da água no solo. 

As consequências das mudanças no uso/cobertura do solo sobre o ciclo hidrológico 
são frequentemente citados no meio científico. O efeito direto do desflorestamento, uma 
destas consequências, em variáveis hidroclimáticas como a temperatura, evapotranspiração, 
transporte de calor, umidade e a vazão dentro de uma bacia hidrográfica Na tabela 3 serão 
apresentados os índices de desmatamento na Amazônia Brasileira.

Estado Desmatamento Acumulado 
1988-2011 (km²)

Média Anual (Km² 
Ano-¹)

Mato Grosso 135.345 5.639

Pará 132.007 5.500

Rondônia 53.066 2.211

Maranhão 23.266 969

Amapá 20.045 835

Acre 12.219 509

Tocantins 8.331 347

Roraima 6.509 271

Amazonas 1.412 74

Amazônia Legal 392.200 16.773

Tabela 3- Área desmatada em km² no período de 1988 e 2011 nos municípios que compõe a Amazônia 
Legal Brasileira.

Fonte: IMPE (2012).
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O processo de desflorestamento ocorre com maior intensidade na vizinhança de 
regiões abertas, levando a redução gradativa e até mesmo ao esgotamento das reservas 
legais. Neste contexto, um dos efeitos mais preocupante do desmatamento é o aumento na 
distância dos fragmentos florestais, que impedem o deslocamento da fauna entre as áreas, 
comprometendo toda a biodiversidade da região (Ferraz et al., 2005).

Também vale mencionar que a procura e substituição de áreas florestais para criação 
de gado e desenvolvimento da agricultura, vem provocando intensos desmatamentos e 
queimadas, causando graves danos ambientais por todo o Brasil. Ferraz et al. (2005) elucida 
que na Amazônia Legal, as mudanças na paisagem, ocupação e o uso da terra, evidenciam 
que a supressão da vegetação nativa geralmente ocorre em função da incorporação de 
grandes áreas no processo produtivo, como a agricultura e pecuária.

Os impactos decorrentes dessas mudanças nos processos podem ser facilmente 
identificados através: da alteração na qualidade da água, evidenciada no aumento da 
turbidez, da eutrofização e do assoreamento dos corpos d água; na alteração do deflúvio, 
com enchentes nos períodos de chuva e redução na vazão de base quando das estiagens; 
nas mudanças micro e mesoclimáticas, esta última quando em grandes extensões de 
florestas; na mudança na qualidade do ar, em função da redução da fotossíntese e do 
aumento da erosão eólica; na redução da biodiversidade, em decorrência da supressão 
da flora e fauna local; e na poluição hídrica, em função da substituição da floresta por 
atividades agropastoris, urbanas e industriais (Braga, 2005).

Estudos realizados em bacias hidrográficas dos Estados Unidos demonstram 
claramente que a perda de fósforo pela enxurrada aumenta, à medida que as florestas 
diminuem e as áreas com agricultura aumentam (Sharpley; Halvorson, 1994). 

2.7 Efeitos dos Sistema Agricolas nas BHs
A degradação das áreas ambientais quase sempre começa com o desmatamento 

e com a substituição da vegetação nativa por outra cultivada e de porte e/ou ciclo de vida 
diferentes (Sampaio, 2005). O cultivo intensivo, uso de equipamento pesados e irrigação 
são exemplos formas de usos com consequências direta nos recursos hídricos.

Os resíduos de plantas e os dejetos de animais, algumas vezes com bactérias 
patológicas, são produtos das atividades da agricultura que são conduzidos pelas 
enxurradas e sedimentos para os córregos, poluindo suas águas (Bertoni; Lombardi-Neto, 
1990). Existem várias fontes de contaminantes na escala de uma bacia hidrográfica como 
lavouras, pastagens, rede fluvial e estradas e urbanização. Cada uma tem características 
diferentes na magnitude de contribuição e potencial de poluição. 

Tanto em nível mundial como no Brasil, o grande consumidor de água é a agricultura 
(próximo de 70%) (Tucci; Mendes 2006). O uso da água nas atividades agrícolas concentra-
se principalmente na irrigação, que além de exigir grandes volumes de água é um uso 
do tipo consuntivo. Um hectare de irrigação de arroz por inundação pode consumir o 
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equivalente ao abastecimento de 800 pessoas na cidade (Tucci; Mendes, 2006). 
Para maximização da produção agrícola são utilizadas quantidade cada vez maiores 

de fertilizantes químicos, que fornecem grande quantidade de nitrogênio orgânico e 
inorgânico para o meio ambiente, principalmente para água. O uso excessivo de nitrogênio, 
além da capacidade de fixação pelas plantas, parece ser a principal fonte de nitrato tanto 
para a água superficial quanto para a água subterrânea em áreas agrícolas, principalmente 
nos locais onde a aplicação de fertilizantes com nitrogênio ou esterco ocorre antes de picos 
de chuva (Kirchmann, 1994).

Mcdowell e Sharpley (2001) desenvolveram estudos em solos do Reino Unido e 
dos Estados Unidos, comparando a produção de fósforo pela enxurrada de superfície e a 
drenagem subsuperficial e constataram que solos com concentrações de fósforo similares 
as recomendadas para o ótimo de crescimento das culturas, podem produzir teores de 
fósforo dissolvido, favorecendo a eutrofização dos corpos de água.  

Na tabela 4 são apresentados alguns valores comparativos de cargas difusas na 
agricultura encontrados por Novotny (2003). Uma parte destas cargas é absorvida pelo 
solo e culturas e outra parte escoa para jusante. Com a maciça aplicação de fertilizantes, 
em alguns anos o solo fica saturado e a carga maior escoa para jusante com as chuvas 
(Tucci; Mendes, 2006).

Fonte Nitrogênio Total kg/(ha.ano) Fósforo Total kg/(ha.
ano)

Precipitação 5 a 2 0,05 a 0,1

Floresta 2 0,04

Campos 1,5 a 8,4 0,9 a 3,2

Agricultura 2,7 a 5 0,06 a 0,3

Retorno de Irrigação 5 a 30 1 a 4

Tabela 4- Cargas difusas de fósforo e nitrogênio na agricultura.

Fonte: Adaptado de Novotny (2003).

A degradação das terras agrícolas é um fenômeno mundial que leva a perda de 
nutrientes superficiais do solo, diminuindo a disponibilidade de água para planta, em 
contrapartida, carregando grande parcela desses nutrientes perdidos para os recursos 
hídricos. 

2.8 Poluição água por substâncias tóxicas na agricultura 
O Brasil não é um dos grande consumidores de agrotóxicos do mundo, sendo que, 

o uso destes produtos está concentrado em áreas onde a agricultura é mais moderna e 
intensiva. Dos 269 pesticidas utilizados no Brasil, 61 são potencialmente lixiviantes, são 
indefinidos, ou seja, dependendo das características do solo podem ser lixiviados ou ficar 
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retidos (Manzatto, Freitas-Junior e Peres 2002).
Quando uma molécula de determinado pesticida é aplicada no ambiente, na 

maioria dos casos, ela atinge o solo e pode a partir daí ser retida pelos colóides do solo 
ou permanecer na solução do solo, podendo ser transformada química ou biologicamente, 
absorvida pelas raízes ou folhas de plantas, lixiviada ou volatilizada (Santos, 2007).

Em lavoura de arroz irrigado, é utilizada uma grande quantidade de agroquímicos 
que, dependendo da sua persistência a campo e toxicidade, podem contaminar corpos 
d’água e afetar organismos vivos.

Em Santa Catarina (SC), lavouras cultivadas com arroz irrigado são apontadas 
como grandes contaminantes ambientais, liberando no ambiente agroquímicos que podem 
chegar aos mananciais hídricos (Machado, 2003). Os herbicidas persistentes e com grande 
mobilidade têm sido detectados em águas de superfície e subterrâneas, representando 
riscos para o ambiente, e prejudicando a qualidade da água (Huber et al. 2000). 

No caso de ecossistemas ripários a contaminação da água por pesticidas pode 
ocorrer diretamente pela deriva das pulverizações aéreas, pela lixiviação através da água 
no solo, pelo descarte e lavagem de tanques e embalagens e através da erosão dos solos, 
que pode provocar o escoamento superficial dos pesticidas (Filizola et al., 2003). 

A contaminação por pesticidas ocorrem por meio da água proveniente da chuva ou 
irrigação, que geralmente são carregados para outros ambientes, sendo que, seu transporte 
pode ocorrer principalmente por meio da suspenção e sorção de partículas do solo. 

As concentrações mais altas dos herbicidas na água ocorreram nos primeiros 
dias após a aplicação decrescendo com o tempo de amostragem, com variação entre os 
herbicidas. Os herbicidas Clomazone e Quinclorac são mais persistentes na água, sendo 
detectados até 31 dias após a aplicação (Reimche et al., 2008).

A contaminação do solo por metais pesados, poluentes orgânicos e inorgânicos, 
podem ocorrer por diversas fontes, pontuais ou difusas. No caso de áreas agrícolas, as 
fontes de metais pesados no solo podem ser provenientes das variações geoquímicas locais 
ou das atividades antropogênicas. Quando eles ocorrem no sistema em altas quantidades 
podem se tornar tóxicos as plantas, animais e ao homem, os metais mais problemáticos do 
ponto de vista de poluição ambiental são o Pb, Zn, Cu e Ni, porem existem evidências de 
toxidez no sistema solo planta de outros metais como o Mn, Hg e Cr. (Ross, 1994).

O uso intensivo de fertilizantes, corretivos e resíduos orgânicos contaminados, 
como lodos de esgoto, são os principais contribuintes na introdução de metais nas áreas 
agrícolas (Kabata-Pendias; Adriano, 1995), por serem os mais usados, os fertilizantes 
fosfatados constitui uma importante fonte muitos metas nas áreas agrícolas.

Uma vez no solo os metais são fixados por substâncias orgânicas, minerais de argila 
e hidróxidos de Fe e Al, formando diferentes espécies no solo, sendo fortemente retidos na 
camada arável, podendo ser transportados junto aos sedimentos para as águas superficiais 
(Kabata-pendias; Adriano, 1995). 
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2.9 Efeitos da Pecuária nas BHs
A substituição desordenada de paisagens naturais por áreas agrícolas tem contribuído 

para a degradação dos recursos naturais, entre eles os recursos hídricos (Blainski et al., 
2011). Os efeitos do desmatamento traduzem-se em redução da evapotranspiração e da 
infiltração da água no solo, intensificando assim as enxurradas e perdas do solo, o que 
acarreta em aumento da vazão dos rios e sedimentação anual (Braga, 2005). 

No caso da pecuária, a introdução de gado nos lotes aumenta a compactação,  
densidade e reduz a porosidade da superfície, reduzindo a capacidade de infiltração e 
aumentando os volumes de escoamento superficial (Elsenbeer, Lack e Cassel 1995). O 
pisoteio dos animais e a utilização de maquinários são considerados principais responsáveis 
pela compactação nas áreas habitadas pelos animais. 

Collishoonn (2001) apresentou resultados da avaliação do uso do solo para a bacia 
do rio Taquari, afluente do Jacuí, no Rio Grande do Sul, em que o cenário atual apresentou 
9% de aumento de escoamento em função do uso do solo. Transformando a cobertura de 
floresta em pasto houve um aumento no escoamento para 13,2%. 

O aumento dos volumes de escoamento superficial causado pela compactação 
do solo, juntamente com o “agitamento” do solo superficial oriundo do pisoteio do gado, 
pode resultar no aumento de sedimentos e nutrientes nos cursos d’água (Biggs et 
al.,2006). Dentre os nutrientes encontrados no escoamento superficial podemos citar o 
K, N e P, enquanto que elementos como Na e Si podem ser encontrados no escoamento 
subsuperficial (Elsenbeer, Lack e Cassel 1995). A presença de Nitrogênio na água indica 
decomposição de matéria orgânica, contaminação fecal ou nitratos.

Bonnet (2007), em seus estudos de relação entre uso do solo e qualidade da água 
no estado de Goiás, concluiu que os parâmetros pH, cor aparente e turbidez e seu forte 
caráter sazonal são afins ao aporte de matéria orgânica e ferro, adsorvidos a sedimentos 
carreados por escoamento superficial e tem íntima relação com o uso agropecuário da 
terra.

Através das análises espaço-temporal da bacia Hidrográfica do Rio do Bugres, 
Pessoa et al. (2013) constatou que a expansão da cultura cana-de-açúcar e juntamente 
com a  pecuária, no ano de 2001, teve como produto a degradação das áreas de APP’s e 
aumento da poluição e contaminação dos cursos de água no rio do Bugres. 

2.10  Efeitos da Urbanização BHs 
O acelerado processo de crescimento e desenvolvimento da sociedade tem 

contribuído com uma intensa degradação do ambiente, em especial dos recursos hídricos. 
O aumento de superfícies impermeáveis, devido às construções civis e vias asfaltadas; e 
mudanças do uso do solo, nas quais florestas são transformadas em áreas de pastagem 
e plantios agrícolas, acarretam em um desequilíbrio do ciclo hidrológico (Carvalho et al., 
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2012).
A urbanização pode trazer efeitos relevantes aos aspectos qualitativos das águas 

escoadas, levando à poluição dos meios receptores. O processo de contaminação das águas 
pluviais inicia-se com o arraste de poluentes atmosféricos pela chuva e, posteriormente, o 
escoamento superficial se responsabiliza pelo carreamento dos poluentes dispostos sobre 
a superfície da área urbana, com o seu lançamento final em algum corpo de água receptor 
(Castro,  Baptista e Barraud 2009).

O planejamento inadequado da urbanização  produzem alterações significativas em 
ambientes naturais tais como desmatamento, impermeabilização do solo, movimentos de 
terra, alteração da topografia, aterramentos de áreas baixas ou alagadas e veiculação de 
poluentes e doenças. 

Segundo Castro, Baptista e Barraud (2009), no que se referem às alterações na 
qualidade, as principais fontes de poluição em meio urbano são, além do esgotamento 
sanitário, a circulação de veículos, as indústrias, os dejetos de animais, os resíduos sólidos, 
os canteiros de obras, a erosão dos solos, a vegetação e a poluição atmosférica.

Andrade e Felchak (2009) constataram em estudo na área urbana da bacia do 
rio das Antas, no Paraná, que a intervenção inapropriada, desorganizada e sem critérios 
de planejamento adequados, intensifica a deteriorização da qualidade da água e o 
desaparecimento quase total do ecossistema ripário, resultando em erosão das margens 
dos rios, assoreamento e poluição das águas.

Com a urbanização, a cobertura da bacia é em grande parte impermeabilizada com 
edificações e pavimentos e são introduzidos condutos para escoamento pluvial, gerando 
impactos no meio hídrico, conforme apresentados na tabela 5.

Tipo de impacto Consequência

Infiltração no solo

-O volume que deixa de infiltrar fica na superfície, aumentando o escoamento 
superficial. 
-Com a redução da infiltração, o aqüífero tende a diminuir o nível do lençol 
freático por falta de alimentação 
-Devido à substituição da cobertura natural ocorre uma redução da 
evapotranspiração, já que a superfície urbana não retém água como a 
cobertura vegetal 

Escoamento

-Aumento das vazões médias de cheia  devido ao aumento da capacidade 
de escoamento por meio de condutos e canais e impermeabilização das 
superfícies
-Pontes e taludes de estradas que obstruem o escoamento
-Redução de seção do escoamento aterros
-Deposição e obstrução de rios, canais e condutos de lixos e sedimentos

Aumento de 
Sedimentos e 
Material Sólido

:-Durante o desenvolvimento urbano, o aumento dos sedimentos produzidos 
pela bacia hidrográfica é significativo, devido:
-As construções, limpeza de terrenos para novos loteamentos  construção de 
ruas, avenidas e rodovias entre outras causas. 
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Qualidade da Água 
Pluvial

-Água pluvial é resultado da lavagem das superfícies urbanas.
 -A quantidade de material suspenso na drenagem pluvial é elevada 
-Os esgotos são transportados pela rede pluvial até os rios
-A água transportada para os rios não é tratada
- Poluição dos rios

Contaminação de 
aqüíferos:

-Aterros sanitários contaminam as águas subterrâneas pelo processo natural 
de precipitação e infiltração. 
-Grande parte das cidades brasileiras utiliza fossas sépticas como destino final 
do esgoto. As fossas tendem a contaminar a parte superior do aqüífero. 
-A rede de condutos de pluviais pode contaminar o solo por perdas de volume 
no seu transporte e até por entupimento de trechos da rede que pressionam a 
água contaminada para fora do sistema de condutos.

Tabela 5 – Impactos associados a urbanização.

Fonte: Adaptado de Tucci e Mendes (2006).

2.11  Efeitos da Abertura de Estradas Nas BHs
Em muitos países, dentre os quais o Brasil, grande extensão de rede viária é 

composta por estradas não-pavimentadas, que representam o principal meio de escoamento 
da produção agropecuária e proporcionam aos moradores do campo acesso aos serviços 
de educação, saúde e lazer disponíveis na cidade (Oda et al., 2001).

A construção de estradas constitui em uma etapa de grande risco para a atividade 
florestal, pois promove a retirada da cobertura vegetal, a movimentação do solo e a 
compactação de seu leito causando sérios danos na estrutura dos solos e no comportamento 
hidrológico dos mesmos, tornando tais vias muito mais vulneráveis à erosão hídrica. Essa 
erosão tende a ser incrementada com o aumento da declividade e do comprimento de 
rampa, fatores que aceleram a velocidade da enxurrada (Dadalto et al., 1990).

Bertoni e Lombardi Neto (1990), sugerem que o aumento da turbidez da água nos 
rios representa um indicativo de erosão laminar, apontando ainda que sedimentos oriundos 
de estradas vicinais representam as maiores contribuições na avaliação dos processos 
erosivos, prejudicando a qualidade da água devido à excessiva sedimentação.

Na Carolina do Norte, Estados Unidos, Grace et al. (1998) observaram que mais 
de 90% dos sedimentos produzidos em áreas florestais advem das estradas, sendo a 
drenagem inadequada o principal fator responsável por isto.

A prevenção e diminuição dos impactos erosivos nas estradas pode ser obtida 
pela adoção de medidas que evitem que a água proveniente do escoamento superficial 
originadas das chuvas, acumule-se na estrada e passe a utilizá-la para o seu escoamento 
para áreas controladas. A água escoada pela estrada deve ser coletada nas suas laterais 
e encaminhada, de modo controlado, para os escoadouros naturais, artificiais, bacias de 
acumulação ou outro sistema de retenção localizado no terreno marginal.

2.12  Efeitos da Geração Energética Nas BHs
O Brasil tem desenvolvidos uma grande capacidade de utilização dos recursos 
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hídricos superficias, mas isto tem sido feito sem qualquer análise da sustentabilidade. 
Prevalecem os interesses econômicos e sociais, e até mesmo ecológicos, mas com 
carência de estudos hidrológicos (Naime, 2012).

As grandes bacias hidrográficas brasileiras tem sido objeto da implantação de 
reservatórios em cascata que acabam produzindo efeitos e por consequência impactos 
ambientais crescentes e cumulativos, que transformam inteiramente as condições 
biogeofísicas, econômicas e sociais de toda bacia hidrográfica. A tabela 6 apresenta as 
principais consequências com a construção de reservatórios para geração energética.

Principais modificações no meio físico Os impactos ambientais
Alterações nos regimes de recarga dos aquíferos 
subterrâneos em rochas que passam a sofrer 
maior infiltração

Poluição das águas, contaminações e 
introdução de substâncias tóxicas pela lixiviação 
de pesticidas, herbicidas e fungicidas nas 
plantações existentes no interior da bacia 
hidrográfica 

Alterações no regime hidrológico superficial do 
próprio rio, devido à regulação do fluxo e do nível 
de água, alterando os regimes de inundação e 
tempo de permanência das áreas alagadas

Remoção no próprio canal de drenagem 
principal.
Deterioração das margens por assentamentos 
urbanos ou rurais não planejados
Elevação do material em suspensão na água 
devido à atividades agrícolas 

A retenção de fósforo e a exportação de 
nitrogênio produzindo  eutrofização 

Eventual remoção e destruição de áreas 
alagadas e ecossistemas específicos 

A retenção física de sedimentos à montante 
do reservatório acentua a capacidade de gerar 
fenômenos erosivos pelo fluxo de água à jusante 
do reservatório 

Ocorrência de eutrofização pelos ciclos de 
Nitrogênio e Fósforo e pela contaminação por 
lixiviados de fertilizantes 

sendo que a retenção de sedimentos também 
interfere nos ciclos biogeoquímicos e na 
qualidade da água em geral.

Perda da vegetação característica de áreas de 
inundação 

Tabela 6 – As principais modificações geradas pela construção sequencial de reservatórios nas bacias 
hidrográficas.

Fonte: Adaptado de Naime (2012).

2.13  Efeitos da Mineração nas Bhs
A atividade de mineração implica supressão de vegetação ou impedimento de 

sua regeneração. Em muitas situações, o solo superficial de maior fertilidade é também 
removido, e os solos remanescentes ficam expostos aos processos erosivos que podem 
acarretar em assoreamento dos corpos d’água do entorno. A qualidade das águas dos 
rios e reservatórios da mesma bacia, a jusante do empreendimento, pode ser prejudicada 
em razão da turbidez provocada pelos sedimentos finos em suspensão, assim como pela 
poluição causada por substâncias lixiviadas e carreadas ou contidas nos efluentes das 
áreas de mineração, tais como óleos, graxa, metais pesados. Estes últimos podem também 
atingir as águas subterrâneas. O regime hidrológico dos cursos d’água e dos aquíferos 



 
Pauta ambiental brasileira e a promoção da sustentabilidade Capítulo 11 151

pode ser alterado quando se faz uso desses recursos na lavra (desmonte hidráulico) e no 
beneficiamento, além de causar o rebaixamento do lençol freático (Mechi; Sanches 2010).

A mineração faz uso do mercúrio que é agente contaminador de vários, gerando um 
depósito junto aos sedimentos. Nos últimos anos existe uma atividade fiscal mais intensa, 
o que potencialmente reduziu a carga do mercúrio no sistema hídrico, no entanto ainda 
existem sedimentos no leito do rio, depósitos que se deslocam para jusante. Além disso, 
as áreas de mineração degradadas geraram dois problemas básicos, um social com a 
decadência das cidades depois da mineração, que ficaram sem alternativa econômica e 
estão desaparecendo e outra ambiental que é a degradação das áreas ribeirinhas devido à 
mudança do curso natural pela exploração dos minérios (Tucci; Mendes, 2006). 

2.14  Efeito do manejo do solo em bacias hidrográficas da Amazônia Oriental
Mudanças na cobertura florestal causadas pela substituição da vegetação original, 

como as observadas ao longo da Amazônia brasileira, onde atualmente ocorre o domínio da 
pecuária e da agricultura, resultam em inúmeras mudanças importantes nas propriedades 
físicas e químicas do solo que influenciam no escoamento superficial e no transporte de 
sedimentos do solo para a água, causando uma série de problemas ambientais, como 
erosão, assoreamento e eutrofização (NEILL et al., 2006; MAEDA et al., 2008).

No contexto da Amazônia, o crescente processo de ocupação rural e urbana de 
forma desordenada, tem gerado impactos ambientais de difícil ou nenhuma solução 
(SANTOS, 2013). Segundo Moreira (2008) a alteração da paisagem e do uso da terra da 
Amazônia deve-se principalmente à aplicação de técnicas agropecuárias e de mineração, 
nem sempre adequadas para o ambiente amazônico.

Os impactos ambientais como a escassez dos recursos hídricos, o aumento de 
desmatamento, os processos erosivos e manejo do solo são assuntos que estão sendo 
tratados com maior frequência, a fim de se obter soluções ou medidas mitigadoras para 
esses problemas ambientais (NASCIMENTO; FERNANDES, 2017).

O manejo e uso do solo sejam por atividades antrópicas ou naturais, trazem 
consequências severas paras as Bacias Hidrográfica. A tabela 7 mostra alguns estudos 
sobre o uso do solo realizados em Bacias hidrográficas na região Amazônica, onde seus 
autores discutem sobre diferentes usos do solo e suas diferentes consequências trazidas 
para as Bacias em questão.
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Autor Bacia Causa Consequência

Nascimento e 
Fernandes (2017)

Bacia do Igarapé da 
prata PA

Práticas 
agropecuárias

Processos erosivos do solo 
e consequente poluição 

das águas

Pereira et al. (2016) Bacia Hidrográfica do 
rio Peixe-Boi PA Pastagens

Degradação da qualidade 
de água dos rios por 
produtos químicos e 

fertilizantes utilizados na 
pastagem

Santos e Augustín 
(2019)

Bacia do Igarapé 
Judia - AC

Produtos 
agroquímicos

Disponibilização de 
elementos químicos na 

água da bacia

Aguiar et al. (2015)
Bacia Flona Tapajós, 
Curuá-Una e PA-Mojú

Agricultura Elevadas concentrações de 
fósforo nos rios

Pessoa et al. (2013) Bacia Hidrográfica do 
Rio do Bugres - MT

Expansão da cultura 
cana-de-açúcar

Aumento da poluição e 
contaminação dos cursos 
de água no rio do Bugres

Dias et al. (2021) Sub-bacia do rio 
Itacaiunas - PA

Crescimento 
populacional

Desflorestamento acoplado 
à mineração, queimadas 

associadas à Pecuária e a 
extração madeireira.

Targa et al. (2012)
Bacia Hidrográfica do 
Igarapé Tucunduba 

- PA
Aumento da 
urbanização

Redução da infiltração 
potencial reduziu 

drasticamente e com isso 
o escoamento superficial 

aumentou

Vendruscolo et al. 
(2020)

Microbacia do Alto Rio 
Escondido - RO

Atividades 
agropecuárias

Escoamento superficial 
em períodos de chuva, 

contaminação da 
água e diminuição do 

abastecimento do lençol 
freático

Souza et al. (2012) Bacia do Rio Apeú PA Pastagens e solo 
exposto Assoreamento do rio

Júnior (2017) Bacia Hidrográfica do 
Rio Itacaiúnas - PA

Conversão da floresta 
em pasto

Aumento do escoamento 
superficial para a bacia

Gorayeb (2008) Bacia Hidrográfica Do 
Rio Caeté PA

Descarte de resíduos 
sólidos

Contaminação da água 
subterrânea e superficial 
por metais pesados, em 

especial o cádmio, o 
chumbo e o níquel.

Ferreira; Lima e 
Corrêa (2017)

Bacia Hidrográfica do 
rio Moju - PA Industrias de dendê Contaminação de corpos 

hídricos

MENDES et al. (2021) Microbacia do rio 
Pirarara, Cacoal - RO

Desmatamento da 
mata ciliar

Acumulo de matéria 
orgânica

Wenzel (2017) Bacias do Rio Caiabi, 
Nandico e Celeste MT

Construção de 
rodovias, pecuária 
e cultivo de grãos 

contribuíram para o 
desmatamento

Degradação e 
contaminação dos recursos 

hídricos

Tabela 7- Estudos que mostram causas e consequências do uso do solo em bacias da região 
amazônica.
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2.15  Adoção Bacia Hidrográfica
A formação da bacia hidrográfica direcionam os cursos d’água sempre das áreas 

mais baixas, sendo essa a tendência que a água segue numa determinada direção dada 
pelo relevo e pelo efeito de gravidade. Assim, todos os componentes da bacia de um 
rio encontram-se interligados e os rios são os veículos dessa integração. Devido a essa 
interligação natural, as bacias hidrográficas são excelentes unidades de planejamento e 
gerenciamento.

A bacia hidrográfica é considerada um sistema que possibilita a compreensão da 
geomorfologia, geologia, hidrologia, clima e vegetação de uma determinada área ou região, 
permitindo a análise e compreensão do comportamento dos elementos naturais que se 
inter-relacionam, bem como, a previsão de possíveis impactos que venham a ocorrer no 
tempo em virtude da variação e multiplicidade de seu uso. 

A adoção de uma bacia hidrográfica controlaria o escorrimento superficial do solo 
é o uso de canais divergentes. Esses são estruturas compostas de um canal e de um 
camalhão de terra na parte inferior construído no sentido transversal ao pendente. Devem 
possuir um pequeno declive para escoar a água da enxurrada com baixa velocidade até 
um determinado ponto. Os canais são utilizados para desviar as enxurradas das cabeceiras 
das voçorocas e das fontes naturais de água, proteger as terras planas das enxurradas 
vindas das porções mais altas do terreno, entre outras finalidades (Golla, 2006).

2.16  Preservação de Vegetações Nativas e APPs
No que diz respeito à conservação do solo é inegável que a proteção exercida 

pela cobertura vegetal viva e também pela morta exerce na proteção dos solos de bacias 
hidrográficas, evitando processos erosivos, favorecendo a infiltração da água, agregação 
dos solos e outras características essenciais para sua resiliência. 

Considerada como uma das práticas vegetativas de mitigação da degradação dos 
recursos hídricos, a manutenção das zonas ripárias é recomendada ou exigida por lei em 
diversos países (NISBET, 2001). No caso específico do Brasil, o Código Florestal (Lei 
4.771 de 15/09/1965) estabelece faixas de vegetação que devem ser protegidas ao redor 
dos corpos d’água e nascentes, a titulo de preservação permanente (APP) constituindo as 
áreas de matas ciliares. 

Conforme Bertoni e Lombardi Neto (1990), a cobertura vegetal é a defesa natural de 
um terreno. O efeito da vegetação pode ser assim exemplificado:

• Proteção direta contra o impacto das gotas de chuva;

• Dispersão da água, interceptando-a e evaporando-a antes que atinja o solo;

• Decomposição das raízes das plantas que, formando canalículos no solo, au-
mentam a infiltração da água;
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• Melhoramento da estrutura do solo pela adição da matéria orgânica, aumentan-
do assim sua capacidade de retenção de água;

• Diminuição da velocidade de escoamento do fluxo pelo aumento do atrito na 
superfície.

Nesse aspecto, podem ser consideradas zonas tampão, que em tese, constituem um 
ambiente neutro, que permeiam dois outros ambientes diferentes, servindo como redutor 
de possíveis hostilidades, amenizando os movimentos dos nutrientes das áreas agrícolas 
para as águas superficiais (Addiscott, 1997).

Com a importante função de atuarem como filtros de sedimentos, nutrientes e de 
poluentes, advindos da área agrícola, as matas ciliares atenuam a velocidade escoamento 
superficial, por meio de barramentos provocados pela vegetação e pela a estratificação 
dos depósitos orgânicos da superfície do solo, (correl, 1997). Ocorre ainda a absorção dos 
nutrientes trazidos no escoamento superficial, pelas as raízes das plantas e um aumento 
significativo da infiltração da água no solo (Syrvesen; Borch, 2005), facilitando a remoção 
dos nutrientes e a deposição de grandes quantidades de sedimentos dispersos na água de 
enxurrada. Correl (1997) relata que estudos onde se manteve faixas de vegetação como 
filtro de sedimentos propiciou a ocorrência de menores quantidades de sedimentos em 
suspensão no corpo d’água comparado com locais onde foi realizado o corte completo da 
vegetação.

2.17  Adoção de Práticas Conservacionistas
Atualmente, existem técnicas de produção e práticas conservacionistas que 

diminuem sensivelmente os efeitos negativos provocados ao meio ambiente, dentre os 
quais pode-se citar: o terraceamento para a proteção do solo, o sistema de plantio direto, 
o cultivo de hortaliças em estufas e o controle biológico de pragas (Machado; Stipp, 2003). 

Introduzido no Brasil na década de 1970, o sistema de plantio direto (SPD), 
reconhecido como a prática agrícola de melhor conservação dos solos, surge como uma 
alternativa ao sistema de plantio convencional (SPC) e como medida mitigadora dos 
impactos da agricultura sobre os recursos naturais (Jurio, Araujo e Llanillo, 2012).

O plantio direto é um sistema conservacionista, por minimizar a perda do solo e 
de água por erosão. Resíduos de culturas, cobrindo a superfície do solo desempenham 
sua parte vital na proteção e podem ter efeitos importantes nos horizontes superficiais do 
solo. A evaporação é reduzida e a permeabilidade é mantida, ajudando a infiltração da 
água da chuva. Consequentemente, com o plantio direto, a conservação da água pode ser 
notavelmente aumentada. 

Outra prática é o terraceamento que visa além de interceptar a água de enxurrada, 
conduzir o excesso pelo canal. Além de dificultar a instalação de processos erosivos e o 
carregamento de sedimentos para os cursos d’água, os terraços proporcionam um maior 
armazenamento de água no solo tornando o balanço hídrico positivo para as plantas em 
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períodos secos (Machado; Stipp, 2003).
No controle da erosão, perdas de solo e nutrientes é recomendado é utilizar as 

depressões naturais como canais escoadouros e mantê-las sempre vegetadas. E para 
diminuir o gradiente do canal escoadouro vegetado podem ser utilizadas estruturas 
mecânicas para controle de erosão e estabilização. Essas têm a função de segurar, regular 
ou controlar o movimento da enxurrada (Golla, 2006). 

É importante manter da rotação de culturas para a manutenção da matéria orgânica 
e do nitrogênio do solo, redução de perdas de água e solo por erosão por melhorar as 
condições de arejamento e de retenção de água e por exigir melhor organização da 
distribuição das culturas na propriedade rural. A prática restabelece o equilíbrio biológico, 
recupera e mantém as características físicas, químicas e biológicas do solo (Souza; Pires, 
2002). O cultivo em faixas corresponde a implantação de culturas diferentes em disposição 
alternada ao longo da área de cultivo. Essa prática exige que sejam intercaladas culturas 
com densidades diferentes, o que possibilita que as perdas de solo decorrentes das áreas 
da cultura menos densa encontrem obstáculo na cultura mais densa (Golla, 2006).

Portanto, é inquestionável que as práticas conservacionistas resultam em impactos 
menores, desta forma, a utilização racional dos solos, visando sua conservação, bem como 
da água, é fundamental a adoção de algumas tecnologias que controlem o escorrimento 
superficial do solo, favoreçam a cobertura vegetal e facilitem a infiltração de água no solo.

3 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS
A conservação dos recursos naturais, principalmente o solo e a água, através do 

manejo integrado destes recursos, visando à manutenção do equilíbrio e funcionalidade 
das bacias hidrográficas sobre os aspectos hidrológicas são fundamentais para resiliência 
do ambiente. 

Nesse sentido, é desejável conciliar o uso racional com a capacidade suporte 
produtiva e de ocupação com manejo dos solos em bacias hidrográficas, a fim de manter 
a qualidade dos recursos hídricos, matas nativas, áreas de preservação permanente e 
aspectos físicos, químicos e biológicos em condições naturais.

Apesar do reconhecimento de diversos aspectos envolvidos no manejo de bacias 
hidrográficas, fatores associadas às práticas adequadas de uso ainda são grande problema 
para manutenção da preservação e qualidade do solo e da água dessas unidades.

Portanto, são necessárias ações de caráter integrado, participativo, educativo, 
interativo, interinstitucional, e interdisciplinar entre os usuários das bacias e órgãos gestores 
dessas unidades para melhor utilização dos recursos existentes em cada propriedade e 
compreensão dos aspectos ambientais, econômicos, sociais envolvidos.
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