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INTRODUÇÃO

A retirada da vegetação nativa nas áreas de bacia traz
diversos prejúızos para a população, principalmente
imobiliários, devido às novas construções que interfe-
rem diretamente na impermeabilização do solo, tra-
zendo como conseqüência aumento na frequência de es-
corregamentos (movimentação de massa) decorrente da
ocupação de áreas expostas, inundações e erosão (Melo
et al., 008). Esses impactos estão associados à má uti-
lização do solo pelo homem, principalmente por não
harmonizar o desenvolvimento econômico e social com
a conservação do meio ambiente (Robaina, 2008). Se-
gundo Pastorino (1971) a situação do aumento do es-
coamento superficial tem agravado com o revestimento
progressivo do solo, lançamento de esgotos, detritos e
lixos, dificultando o escoamento das águas pelos leitos
dos rios. Quando retiramos a vegetação de uma de-
terminada área, alteramos todo o seu ciclo hidrológico,
principalmente em relação à precipitação e infiltração
da água. Estudos realizados por Rodrigues (1998), que
avaliaram impactos da ação humana sobre o relevo de
uma sub - bacia, mostram alterações na geração de no-
vos padrões de drenagem, como: transformação das
ruas em verdadeiros leitos pluviais nos eventos chu-
vosos; modificação do fluxo das águas, na superf́ıcie e
em profundidade, devido à impermeabilização do solo;
e mudança na direção do fluxo natural das águas das
chuvas relacionada às canalizações destas águas, o que
resulta em pontos de erosão onde ocorre o despejo final
das canalizações.

OBJETIVOS

Esse estudo teve como objetivo realizar um levanta-
mento do uso e ocupação do solo na bacia da Zona Sul
do munićıpio do Rio do Janeiro, bem como procurar
subśıdios para explicação das conseqüências ambientais
decorrente da urbanização desordenada nessa área.

MATERIAL E MÉTODOS

A bacia da zona Sul do munićıpio do Rio de Janeiro
está localizada entre as coordenadas UTM 675000 a
690000 E e 7462000 a 7472000 N. Possui aproxima-
damente 3.837 hectares, apresentando um relevo mon-
tanhoso, caracteŕıstico da Serra do Mar, e está sob o
domı́nio Mata Atlântica. O limite da bacia foi adqui-
rido através da base de dados do Portal Geo (Rio de Ja-
neiro, 2010). Foram obtidas imagens da área de estudo
através do website Google Earth. As imagens foram
agrupadas em um mosaico, utilizando - se o software
Panavue. O mosaico foi georreferenciado no software
ArcGis 9.3. No ArcGis 9.3 foi realizado o mapeamento
do uso e ocupação do solo através de vetorização, na
escala 1:5.000. O uso da terra foi caracterizado pelas
seguintes classes: área urbana, afloramento rochoso, ca-
poeira, mata e solo exposto. Calculou - se as áreas das
diferentes classes encontradas no mapa de uso através
da ferramenta X - Tools Pro do ArcGis, com a fina-
lidade de obter a porcentagem de cada uso. As áreas
ocupadas por cursos d’água também foram quantifica-
das.
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RESULTADOS

Observou - se que 50,7% da área total da bacia hi-
drográfica da Zona Sul se encontram ocupada por área
urbana. Tal processo de ocupação pode ser explicado
por esta bacia estar localizada na capital do estado do
Rio de Janeiro, um dos maiores centros urbanos do
páıs, local de grande adensamento populacional. O mu-
nićıpio possui um histórico de ocupação onde, a partir
de 1940, o crescimento da cidade do Rio de Janeiro pela
população de baixa renda ocorreu junto ou próximas a
encostas, colocadas entre áreas de mar e áreas de mor-
ros e, com isso, intensificaram - se os acidentes asso-
ciados a movimentos de massa. De acordo com Farah
(2003), devido a esta ocupação desordenada, vários aci-
dentes envolvendo esta classe da população vêm ocor-
rendo ao longo das últimas décadas, com um grande
número de v́ıtimas. Esse fato é decorrente da supressão
da vegetação local, aumentando o processo de escoa-
mento superficial e conseqüente desbarrancamento das
encostas, sendo este processo agravado em locais de alta
declividade.
Segundo Kageyama et al., (2008) a cobertura vegetal
evita ou amortece o impacto direto das gotas de chuva,
conservando assim a estrutura do solo, evitando proces-
sos erosivos. Além disso, a velocidade das enxurradas
reduz com obstáculos formados por troncos e reśıduos
vegetais. As taxas de infiltração aumentam, enquanto
que as perdas de água do sistema e poder erosivo da
enxurrada são menores, conseqüência do aumento do
tempo de permanência das águas de escorrimento sobre
o terreno. Na área de estudo foi encontrada 43,9% de
áreas florestadas, um número elevado para um grande
centro urbano, o que pode ser explicado pela presença
de unidades de conservação no local. Entretanto, em
regiões de alta declividade pode ser notada a presença
de afloramentos rochosos e solo exposto, que juntos to-
talizaram 2,9% da área. A área ocupada por capo-
eira correspondeu a 2,5%, e os corpos d’água ocuparam
0,1% da área da bacia.

CONCLUSÃO

A bacia estudada, mesmo estando localizada em um dos
grandes centros brasileiros, ainda apresenta boa parte

de sua área coberta por vegetação. Apesar disso, apre-
sentou uma razoável ocupação urbana nas áreas de en-
costas. Devido ao histórico de ocupação do munićıpio
do Rio de Janeiro, onde a bacia da zona sul está in-
clúıda, a falta de poĺıticas públicas bem formuladas,
gerou o deslocamento da população de baixa renda para
periferia e conseqüente ocupação destas encostas, sendo
esta população a mais afetada por acidentes naturais.
Desta forma, faz - se necessária uma gestão eficaz do
espaço urbano frente ao meio ambiente, em especial aos
fenômenos ambientais de origem h́ıdrica.
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