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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este trabalho teve como objetivo geral apresentar o estudo sobre os aspectos ambientais, 

socioeconomics e culturais do manejo dos recursos naturais no municipio de 

Cajazeiras, como desencadeador de processos de degradacao do ambiente, nas areas 

denominadas veredas, localizadas nas varzeas dos riachos intermitentes ou baixios, 

visando medidas de gestao sustentavel. A area de estudo localiza-se no Alto Sertao 

Paraibano, nordeste do Brasil. Os processos de ocupacao, producao e reproducao das 

paisagens foram analisados atraves de recortes circunscritos pelas varzeas dos riachos 

intermitentes ou baixios. A analise foi feita a partir de levantamento bibliografico, 

pesquisa de campo e trabalho de gabinete, sobre os aspectos de ordem: a) conceitual: 

entendimento das caracteristicas primeiras (as mais remotas possiveis) do territorio em 

estudo, assim como das relacoes estabelecidas desde entao entre a sociedade e a 

natureza; b) descritiva: descricao dos aspectos socio-economicos e ambientais do 

municipio de Cajazeiras na atualidade; e c) avaliativa: identificacao dos graus de 

degradacao impostos as paisagens naturais pelos processos de ocupacao e exploracao, a 

partir da analise das estrategias de sobrevivencia e as possibilidades de mudancas, tendo 

em vista o modelo de desenvolvimento sustentavel. Os resultados apontam para a 

necessidade urgente de protecao e recuperacao das areas de baixios ou veredas, 

ambientes onde as Carnaubeiras {Copernicia cerifera Mart.) ocorrem naturalmente, pois 

esses ecossistemas tipicos dos sertoes de altitudes abaixo de 300 metros sao de 

fundamental importancia para a protecao e otimizacao dos recursos hidricos. Buscou-se 

tambem, deli near uma proposicao teorico-metodologica, que podera concorrer para a 

compreensao de outras areas semelhantes dentro do contexto do Semi-Arido, assim 

como sugerir medidas para uma nova forma de gestao ambiental dessas areas. 

Ana Maria Bignotto da Rocha 
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ABSTRACT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

This paper has as general objective to study the aspects environmental ecological, 

social-economics and cultural of the handling of the natural resources in the municipal 

district of Cajazeiras, as tip initial foot of processes of degradation of the environment, 

in the areas of" sidewalks ", seeking to revert that picture. The study area is located in 

the high sertao paraibano, northeast of Brazil. The occupation processes, production 

and reproduction of the landscapes were analyzed through cuttings bounded valleys the 

intermittent streams or "sandbanks" the analysis was made starting from bibliographical 

rising, field research and cabinet work, on the order aspects: a) conceptual: 

understanding of the first characteristics (the most remote possible) of the territory in 

study, as well as of the relationships ever since established between the society and the 

nature; b) descriptive: description of the socioeconomic aspects and you adapt at the 

present time of the municipal district of Cajazeiras; and c) evaluative: identification of 

the degradation degrees imposed to the natural landscapes by the occupation processes 

and exploration, starting from the analysis of the survival strategies and the possibilities 

of changes, tends in view the model of maintainable development. The expected results 

should appear for the urgent need of protection and recovery of the areas of sandbanks 

or lowlands environment where the caraaubeiras happen naturally, because those 

typical ecosystems of the interiors of altitudes below 300 meters are of fundamental 

importance for the protection and optimize of the water resources. We also looked for to 

build a theoretical-methodological database, that will be able to compete for the 

understanding of other similar areas of the context of Semi-arid, as well as of the 

establishment in a new way of environmental administration of those areas. 

Ana Maria Bignotto da Rocha 
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1 INTRODUCAO 

"Nao herdamos a terra, de nossos 

pais, estamos tomando-a emprestada 

de nossas crianqas " Proverbio Amish zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A relacao sociedade-natureza se efetua na interacao entre os sistemas 

socioeconomic e natural, primordialmente pela ocupacao e uso dos solos, e / ou 

apropriacao dos recursos ambientais (hidricos, minerais e organicos), que sao 

absolutamente indispensaveis, tanto as atividades da producao economica quanto da 

reproducao social. 

O uso indiscriminado dos recursos ambientais a partir da percepcao 

equivocada de sua infinitude, assim como da postura inconsequente em relacao as 

geracoes fiituras, produziram o cenario atual de escassez de alguns desses recursos 

vitais, principalmente a agua, com o comprometimento da qualidade de vida em nivel 

global. 

Os processos de ocupacao do solo e exploracao dos recursos ambientais 

no Semi-Arido brasileiro nos revelam uma historia de constante degradacao. Os 

cenarios predominantes em longas extensoes dessa regiao de clima serni-arido, 

incluindo-se o "Poligono das Secas", sao desoladores; os solos permanecem 

desprovidos de qualquer cobertura vegetal durante quase toda a estacao seca, podendo 

perdurar por oito meses, ou mais, no caso dos periodos de estiagens mais longos, ao 

final dos quais repete-se o cultivo de subsistencia, ou renovacao das pastagens, 

totalmente dependentes de uma curta estacao chuvosa ou irrigacao de areas restritas. 

O sistema clima /solo /vegetaQao predominante no Semi-Arido 

nordestino e o bioma caatinga com suas magnificas especies vegetais, apresentando 

surpreendentes estrategias de adaptacao as condicoes de solos e clima peculiares, 

contudo, desde sua primitiva ocupacao colonizadora insiste-se no modelo de 

desenvolvimento inadequado, baseado no desmatamento e queimada das especies 

nativas com a introducao de culturas exoticas, anuais, dependentes de um ciclo de 

estacoes, estranho aos ciclos regionais. 

Ana Maria Bignotto da Rocha 
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2 OBJETIVOS 

2.1 GERAL 

Apresentar o estudo sobre os aspectos ambientais, socioeconomics e 

culturais do manejo dos recursos naturais no municipio de Cajazeiras / PB, como 

desencadeador de processos de degradacao do ambiente, nas areas denominadas 

veredas. localizadas nas varzeas dos riachos intermitentes ou baixios, visando medidas 

de gestao sustentavel. 

2.2 ESPECEFICOS 

a) Caracterizar o municipio de Cajazeiras / PB, em seus aspectos: ambientais, 

socioeconomicos e culturais; 

b) Identificar a paisagem remanescente, a partir das descricoes do inicio do seculo 

XX, as duas primeiras decadas, estabelecendo comparacoes com o quadro atual; 

c) Compreender a dinamica dos processos de ocupacao da area de estudo em 

fiincao das praticas de ocupacao nesse tempo historic, resultando nos cenarios 

atuais; 

d) Compreender a relacao solo-planta-agua, em especial da Carnaubeira 

(Copernicia cerifera Mart.), na recuperacao do solo e formacao de reservas 

hidricas; 

e) Sugerir medidas ambientais de conservacao e protecao na recuperacao das areas 

degradadas. 

Ana Maria Bignotto da Rocha 
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3 JUSTIFICATIVA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nessa investigacao buscou-se responder a seguinte questao: como se 

processou a relacao sociedade-natureza no espaco, atraves da historia das veredas, 

ambientes onde as carnaubeiras ocorrem naturalmente? 

No presente trabalho, Veredas de Copernicia cerifera Mart. Como 

Reservas Estrategicas para a Conservacao dos Recursos Naturais em Cajazeiras / 

PB, utilizou-se o termo veredas para designar os baixios ou varzeas dos riachos 

intermitentes, de ocorrencia natural das carnaubeiras. 

As veredas ou carnaubais nativos, que nos sertoes do nordeste brasileiro, 

ocorrem naturalmente em altitudes inferiores a 300 m (em geral nas varzeas dos riachos 

intermitentes ou baixios), sao de fundamental importancia para a preservacao dos 

recursos hidricos, na manutencao do volume de agua dos mananciais, assim como da 

contencao do processo de assoreamento; portanto, pensamos que sua conservacao e 

essencial para o desenvolvimento sustentavel dos ecossistemas do Semi-Arido. 

Os baixios sao depressoes onde se encontram depositos de aguas 

subterraneas, alimentados na estacao chuvosa, mantendo essa umidade, para ser 

liberada ao longo da seca. Esses ambientes necessitam serem protegidos por cobertura 

vegetal similar as matas ciliares na prevencao de assoreamento e protecao contra a 

erosao. 

As veredas e baixios tern incontaveis funcoes, porem a principal e que 

eles sao como esponjas, pois retem grandes volumes d'agua na estacao das chuvas, para 

ser liberada durante a estiagem, quando o volume de recursos hidricos perdidos nos 

processos de evapotranspiracao alcancam os mais elevados indices; e disso depende, 

fundamentalmente o equilibrio dos ecossistemas aquaticos. 

Ana Maria Bignotto da Rocha 
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As veredas, assim como os mananciais (rios, lagos, lagoas e acudes) 

necessitam da protecao que somente a vegetacao que lhe e propria, pode oferecer. A 

Constituicao Brasileira de 1988, Cap.VI, Art. 225, e ainda a Lei n° 4.771/65, que institui 

o Novo Codigo Florestal Brasileiro, em seu Art. 2°, apresentam o respaldo legal para 

obrigatoriedade da manutencao e recomposicao das matas ciliares e de galerias, para os 

corpos de agua das bacias hidrograficas, inclusive com o detalhamento das dimensoes a 

serem respeitadas. Consideramos que dentro desse contexto, as veredas no Semi-Arido, 

se constituem em ambientes de conservacao dos recursos naturais, fazendo-se 

necessario um maior aprofiindamento nos estudos sobre seu funcionamento e potencial 

na gestao ambiental. 

Essa proposta sugere que as areas, onde ainda existem as veredas ou 

carnaubais nativos, sejam transformadas em unidades de conservacao de uso sustentavel 

e nos locais onde se encontravam tais formacoes, estando atualmente destruidas total ou 

parcialmente, proceda-se a recuperacao com re-vegetacao e subseqiiente protecao, 

conforme a legislacao vigente. A Lei n2 9.985, de 18 de julho de 2000, que institui o 

SNUC - Sistema Nacional de Unidades de Conservacao da Natureza, cujo Art. 20 

define Reserva de Desenvolvimento Sustentavel: 

Reserva de Desenvolvimento Sustentavel e uma 
area natural que abriga populacoes tradicionais, 
cuja existencia baseia-se em sistemas sustentaveis 
de exploracao dos recursos naturais, desenvolvidos 
ao longo de geracoes e adaptados as condicoes 
ecologicas locais e que desempenham um papel 
fundamental na protecao da natureza e na 
manutencao da diversidade biologica (BRASIL, 
2000). 

Ana Maria Bignotto da Rocha 
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4 AREA ESTUDADA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A area estudada compreendeu o municipio de Cajazeiras / PB, que esta 

situado no extremo Oeste do Estado da Paraiba, coordenadas 6° 53' 25" de latitude Sul e 

38° 33' 19" de longitude a Oeste de Greenwich, integrando as terras da Microrregiao de 

Cajazeiras e Mesorregiao do Sertao paraibano, no limite com o Estado do Ceara (IBGE, 

2004) (Figura 1). 

FIGURA 1 

Localizacao Geograflca do Municipio de Cajazeiras / PB 

Modificado do Mapa Rodoviario do Estado da Paraiba-(IBGE, 2004). 

Ana Maria Bignotto da Rocha 
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O processo historico de apropriacao dos recursos naturais, especialmente 

edaficos e floristicos, na area do municipio de Cajazeiras - PB, representa a antiga 

ocupacao do bioma caatinga. A hipotese basica do estudo afirma que a exploracao das 

areas constituidas por varzeas dos riachos intermitentes ou baixios tern sido feita de 

forma predatoria e degradadora; sendo responsaveis por tal situacao, os agentes 

economics e sociais com a permissao, pela falta de controle, dos agentes politicos 

(poder publico). 

O estudo se desenvolveu, a partir da caracterizacao da area do municipio 

de Cajazeiras - PB, em seus aspectos fisiograficos, climatologies, ecologicos e socio

economicos atuais. Na seqixencia, as descricoes das paisagens predominates na area de 

estudo no inicio do seculo XX, basearam-se na documentacao disponivel. 

A ocupacao da area de estudo sobre o qual se definem as relacoes 

sociedade/natureza e os resultados desse processo sao avaliados nos atuais niveis de 

conservacao e degradacao dos sistemas naturais. Assim, buscou-se compreender a 

dinamica dos processos de ocupacao em funcao das praticas desenvolvidas, no tempo 

historico, que produziram os cenarios atuais. 

Objetivamos compreender o funcionamento destas unidades espaciais 

minimas (unidades de sistema) do bioma caatinga, as veredas ou baixios atraves do 

entendimento da relacao solo-planta-agua, e sua importancia no contexto do sistema 

hidrogrdfico que drena toda a area de estudo. 

Buscamos tambem, delinear uma proposicao teorico-metodologica, a 

qual podera concorrer para a compreensao de outras areas semelhantes, no contexto do 

Semi-Arido, assim como do estabelecimento de uma nova forma de gestao ambiental, 

pela implementacao de medidas de conservacao ambiental atraves da reabilitacao destas 

areas degradadas, prioritarias para a otimizacao dos recursos hidricos e edaficos em 

geral. 

Ana Maria Bignotto da Rocha 
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No decorrer do estudo, manteve-se o foco nos recortes circunscritos 

pelas varzeas dos riachos intermitentes, ou baixios com sua especie vegetal tipica, a 

Carnaubeira (Copernicia cerifera Mart.) (Figura 2) e os habitantes dos seus arredores. 

FIGURA 2 

Vereda Ocorrente na Area de Insercao do Acude Santo Antonio de Cajazeiras/PB 

Fonte: Rocha, A. M. B. 28/06/2005 

Ana Maria Bignotto da Rocha 
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CAPITULO I: Fundamentacao Teorica, Base Conceitual, Material e Metodos. 

1. 1 Fundamentacao Teorica zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A pesquisa desenvolveu-se a partir da concepcao teorico-metodologica 

da Teoria Geral dos Sistemas, que ve o mundo em termos de relacoes e de integracao. A 

abordagem sistemica enfatiza principios basicos de organizacao, assim um sistema 

consiste num conjunto de unidades, com seus respectivos atributos no espago e no 

tempo e com propriedades comuns, que se inter-relacionam atraves do fluxo 

(input/output) de materia e de energia, segundo as leis da termodinamica (PENTEADO, 

1983; p.106 e CAPRA, 1982; p.260). 

Segundo Bertalanfry (1973), os geossistemas se constituem numa classe 

peculiar de sistemas dindmicos, abertos e hierarquicamente organizados; eles sao 

formacoes naturals que sofrem impactos dos ambientes social, economlco e tecnico 

(BERTALANFFY apud PENTEADO, 1983; p. 155). 

A partir desta concepcao dos geossistemas, como sistemas dinamicos, 

abertos e hierarquicamente organizados, tomamos os baixios ou varzeas dos riachos 

intermitentes, dentro da area do municipio de Cajazeiras / PB, como geossistemas 

elementares ou unidades espaciais minimas de um ecossistema, considerando-os como 

celulas do sistema hidrografico que drena toda a area de estudo, que se insere num 

contexto bem maior, que e a Bacia do Rio Piranhas. 

E consideravel o numero dessas unidades espaciais (baixios) na area, 

contudo foram estudadas aquelas onde se encontram fragmentos de carnaubais nativos, 

o que caracteriza a denominacao veredas. 

Ana Maria Bignotto da Rocha 
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Toda a abordagem foi realizada, a partir da concepcao de que os 

geossistemas sao formaqoes naturais que sofrem impactos dos ambientes social, 

economico e tecnico; portanto, procurando identificar as conseqiiencias da relacao 

sociedade-natureza no tempo historico e buscando novas alternativas de gestao para o 

futuro (BERTALANFFY apud PENTEADO, 1983; p.155). 

1. 2 Base Conceitual 

A abordagem da Teoria Geral dos Sistemas faz a definicao de meio 

ambiente como sinonimo de ecossistema, impropria; tornando-se absolutamente 

necessaria a inclusao tanto do elemento antropico como do elemento tecnologico, para 

dimensionar os impactos socio-economicos e tecnicos. Assim, adotamos a seguinte 

definicao: 

Meio Ambiente e o conjunto de elementos fisico-quimicos, 
ecossistemas naturais e sociais em que se insere o homem. 
individual e socialmente, num processo de interacao que 
atenda ao desenvolvimento das atividades humanas, a 
preservacao dos recursos naturais e das caracteristicas 
essenciais do entorno, dentro de padroes de qualidades 
definidas (COIMBRA apud BRANCO, 1989; p.87). 

O conceito de desenvolvimento sustentavel refere-se ao modelo de 

desenvolvimento e gestao dos recursos naturais de modo a atender as necessidades do 

presente, sem comprometer a capacidade de as geraqoes futuras atenderem tambem as 

suas, como esta proposto, no relatorio intitulado Nosso Futuro Comum (CMMAD, 

1991; p. 9). 

O bioma caatinga consiste no sistema clima /solo /plantas, predominante 

no Semi-Arido nordestino, com suas magnificas especies vegetais, que apresentam 

surpreendentes estrategias de adaptacao as condicoes de solos e clima tao peculiares. 

"As referenclas a vegetaqao natural substituem as referencias climdticas, porque a 

vegetaqao natural reflete perfeitamente os dados de disponibilidade hidrica" (RICHE 

et al. apud SILVA et all., 1993; p.l 1). 
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Entre os estudiosos que descreveram as caatingas nordestinas em suas 

caracteristicas floristicas, estruturais, fisionomicas e fitossociologicas, constam as 

descricoes de Martius (MARTIUS apud SILVA, 1993; p.38) e Luetzelburg (1974) por 

serem as mais remotas. Priorizamos as descricoes mais antigas das paisagens, pois 

interessa-nos a historia ambiental da area estudada. 

Martius que estudou a flora brasileira entre os anos de 1840 e 1860, 

definiu assim a caatinga: "Sylva aestu aphylla", onde ficam evidentes suas 

caracteristicas essenciais, predominio de vegetais lenhosos [Sylva] e caducidade das 

folhas [aphylla] na estacao seca [aestu] (MARTIUS apud SILVA, 1993; p.38). 

Os trabalhos de Luetzelburg (1974) sao fundamentals para os estudos 

botanicos sobre as regioes sertanejas do Poligono das Secas, pois sao o resultado de 

varias expedicoes empreendidas entre os anos 1922 e 1932 a servico da IFOCS 

(Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas). 

A flora do Sertao foi descrita minuciosamente e, com 
detalhes, quanto as suas subdivisoes geograficas ou 
ecologicas, por Luetzelburg, (...) caracterizam-na as extensas 
caatingas, com grande predominio de arvores desfolhadas 
durante todo o verao, e a abundancia em especies e 
individuos, de leguminosas, euforbiaceas, cactaceas e em 
muitos trechos, gramineas (DUCKE, 1979; p. 44). 

O termo baixio foi utilizado de acordo com sua conceituacao regional 

(Bras./N.E.). Os baixios sao depressoes ou baixadas, por onde os riachos intermitentes 

correm durante a estacao das chuvas; e onde ha tambem depositos de aguas 

subterraneas. Essa agua armazenada no subsolo abastece a vegetacao nativa, 

especialmente a Carnaubeira, no caso de nossa area de estudos; favorecendo ainda o 

aparecimento de especies lenhosas da caatinga, tais como o Juazeiro, propiciando, assim 

a reconstituicao da mata ciliar (LUETZELBURG, 1974; p. 16). 
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O termo vereda foi utilizado tambem, de acordo com sua conceituacao 

regional (Bras./N.E.). As veredas ocorrem nas areas de baixios, que correspondem as 

mais abundantes em agua, na zona da caatinga, locais de ocorrencia dos carnaubais 

nativos (LUETZELBURG, 1974; p.24). 

O termo ribeira tambem, de acordo com sua conceituacao regional 

(Bras./N.E.) foi definido como zona rural de pecuaria bovina e agricultura; cuja 

ocupacao se da as margens e ao longo dos rios, sendo denominadozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 'povoamento de 

r/fo/ra (MOREIRA, 1997; p.69). 

A ocupacao da area sertaneja sobre a qual desenvolvemos esse estudo 

(municipio de Cajazeiras-PB), ocorreu a partir do 'povoamento de ribeira', o que 

significa que as margens dos rios, riachos e baixios foram sempre intensamente 

explorados. As razoes desse modelo de exploracao podem ser assim enumeradas: essas 

areas possuem solos de aluviao, ricos em materia organica; esses solos apresentam 

textura e estrutura de boa qualidade; maior capacidade de recarga aqiiifera; maior 

incidencia de areas propicias a acudagem e ainda a ocorrencia de caatinga mais 

adensada. 

O carater torrencial das chuvas, tipico do Semi-Arido Nordestino, 

provoca naturalmente, processos erosivos, que podem ser extremamente potencializados 

em funcao da retirada da cobertura vegetal, para dar lugar aos cultivos. A erosao 

laminar, de ocorrencia natural, pode ser considerada de intensidade fraca; entretanto sob 

os efeitos dos desmatamentos e queimadas, no preparo para o plantio ou para a 

renovacao das pastagens, fatalmente resultarao sulcos e ravinas, ou mesmo vocorocas, 

comprometendo profundamente as potencialidades dos solos. 

As atividades pecuarias agravam ainda mais esse quadro, atraves do 

pastoreio extensivo, o qual nao respeitando a capacidade de suporte de campo 

produzem o "raleamento" da caatinga, reduzindo a regeneracao de especies nativas e 

resultando numa selecao que favorece a proliferacao de especies que nao sao utilizadas 

na dieta desses animais, em detrimento daquelas. 
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AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA capacidade de suporte de campo consiste na quantidade de biomassa 

que pode ser sustentada em fiincao da producao bruta. A capacidade maxima de suporte 

se estabelece quando ocorre o equilibrio entre as entradas e saidas. Entretanto muitas 

evidencias indicam que a capacidade otima de suporte, sustentavel durante muito tempo 

frente as incertezas ambientais, e 50% mais baixa, que a capacidade teorica maxima de 

suporte (ODUM, 1988; p.100). 

Ocorre ainda uma outra selecao sobre as especies vegetais, em funcao da 

utilizacao de troncos ou estipes, no caso da Carnaubeira, e varas para a construcao de 

currais e moradias, cercas e faxinas como tambem no uso de lenha e carvao como 

combustivel domestico, sem nenhuma preocupacao com a reposicao, empobrecendo o 

bioma caatinga e colocando em risco todo o equilibrio ecologico. 

As areas dos baixios, cujas declividades ficam em torno de 5% sao ainda 

susceptiveis aos processos de salinizacao, tanto de origem natural quanto antropica, 

respectivamente, pela deposicao de sais atraves da drenagem natural e da aplicacao de 

metodos improprios de irrigacao dos solos. 

O termo degradacao sera utilizado para designar a perda das 

caracteristicas fisico-quimicas do ambiente e das condicoes naturais do ecossistema, 

acrescentando-se o comprometimento das condicoes sociais e economicas, que sao 

dependentes dessas caracteristicas. 

A degradacao de uma area acontece quando a vegetacao 
nativa e a fauna sao destruidas, removidas ou expulsas; a 
camada fertil de solo for perdida, removida ou enterrada; e a 
qualidade e regime de vazao do sistema hidrico forem 
alterados. A degradacao ambiental ocorre quando ha perda de 
adaptacao as caracteristicas fisicas, quimicas e biologicas e e 
inviabilizado o desenvolvimento socio-economico (IBAMA, 
1990; p.13). 
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A recuperacao ("reclamation") de uma area deve ser implementada 

atraves de medidas que objetivem o retorno das condicoes minimas que favorecam o 

estabelecimento de um novo equilibrio dindmico. Espera-se que, ao final do processo de 

recuperacao, as condicoes da area sejam suficientes para propiciar o desenvolvimento 

de algum tipo de uso do solo, que podera incluir processos biologicos, ou nao (MAJER 

apud IBAMA, 1990; p. 13). 

O termo reabilitacao, do ingles "rehabilitation'', usado na expressao 

"reabilitacao das areas dos baixios (antigas veredas), por revegetacao", refere-se ao 

retorno a um estado biologico apropriado; que pode ser, condicional, como manejo de 

reflorestamentos, ou ainda auto-sustentavel, como e o caso das florestas nativas 

dedicadas a preservacao da vida selvagem (IBAMA, 1990; p. 13). 

O conceito de revegetacao utilizado nesse trabalho refere-se ao plantio 

de especies nativas atraves da "Tecnica do Indculo", que consiste na reinoculacao de 

microorganismos e sementes de plantas, presentes na serapilheira raspada da superficie 

do solo, de uma outra area de caatinga pouco antropizada, contendo sementes e 

propagulos vegetativos de ervas, arbustos e arvores, alem de elementos da microflora e 

microfauna (bacterias, fungos, algas, protozoarios, vermes, insetos, acaros e outras 

especies), que vivem no solo (MENDES, 2005; p. 12). 

O Conceito de restauracao refere-se ao retorno as condicoes originais 

dos ecossistemas, ou seja, ao estagio anterior a degradacao, situacao que para alguns 

autores e praticamente impossivel de ser alcancada (IBAMA, 1990; p. 14). 

Entre os problemas conceituais existentes no ambito das ciencias 

ambientais estao os conceitos de preservacao e conservacao, que devem ser tratados 

com bastante clareza, para que nao haja equivocos. 
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O conceito de preservacao traduz a ideia de algo intocavel, ou seja, de 

que e possivel preservar um ambiente, mantendo-se inalteradas as condicoes primitivas 

naturais. A preservacao compreende, portanto, a nao utilizacao direta dos recursos 

naturais que, permitem qual idade de vida para as comunidades. Exemplo: as nascentes 

de um rio, que protegidas, propiciam o fornecimento de agua de boa qualidade. 

Conservacao compreende a utilizacao racional e planejada dos recursos 

naturais visando equacionar as necessidades humanas com a protecao ambiental, 

favorecendo a manutencao o ciclo dos recursos renovaveis e o uso sustentavel dos nao-

renovaveis (BRITO F.A. e CAMARA J.B. D 1998; p.68). 

1. 3 Material e Metodos 

1. 3 .1 Metodos de Abordagem 

Os metodos de abordagem adotados originam-se tanto das ciencias 

biologicas (Botanica e Ecologia), quanto das humanas (Geografia e Historia), pois sao 

indispensaveis ao estudo do meio ambiente, objeto deste trabalho. Na abordagem 

utilizamos o metodo indutivo. O metodo indutivo consiste na observacao de dados 

particulares, para inferir uma verdade geral, nao contida nas partes (dados) observadas, 

ou seja, parte-se do particular para o geral (LAKATOS; MARCONI, 1994; p. 106). 
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Buscamos na historia da ocupacao, producao e re - producao das atuais 

paisagens do municipio de Cajazeiras - PB, especialmente areas rurais; as causas dos 

atuais niveis de degradacao dos ecossistemas. O foco dessa abordagem consiste na 

documentacao mais remota disponivel, que nos forneceu retratos das paisagens de entao 

e foi utilizada tambem para comparacoes com as atuais. Os resultados dessas 

comparacoes serviram de bases para a proposicao de um novo modelo de gestao dos 

ecossistemas, em especial aqueles circunscritos pelas varzeas dos riachos intermitentes 

ou "baixios". 

1. 3. 2 Metodos de Procedimentos da Pesquisa 

Os metodos de procedimento consistem nas etapas da pesquisa 

propriamente dita, atraves das quais buscamos a explicacao geral dos fenomenos; 

especialmente nesse trabalho, recorremos aos metodos historico e comparative 

A Pesquisa documental teve como objetivo levantar, coletar e analisar os 

documentos existentes e necessarios a pesquisa, tais como o Censo Agropecuario 

Paraiba (IBGE, 1995/1996) e os dados do Censo Nacional (IBGE, 2004), para obtencao 

de dados pertinentes ao objeto da pesquisa. Nos procedimentos, efetuamos o estudo de 

caso atraves do metodo comparativo (LAKATOS; MARCONI, 1994; p. 107). 

A abordagem configura um estudo de caso (historia ambiental do 

municipio de Cajazeiras - PB), onde a descricao do visivel passa, obrigatoriamente pela 

historia do manejo dos recursos naturais. 

A pesquisa bibliografica teve como objetivo utilizar as publicacdes de 

trabalhos realizados sobre a area de estudo, assim como sobre o Semi-Arido nordestino, 

em geral e ainda outros que ofereceram contribuicoes a realizacao da pesquisa. 
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O trabalho de campo consistiu em comparar os dados obtidos nas 

pesquisas documental e bibliografica com as observacoes das areas de estudo, assim 

como de verificar a percepcao dos habitantes dessas mesmas areas acerca dos problemas 

pesquisados, atraves de entrevistas. 

O tratamento estatistico de tabelas e figuras foi utilizado para 

representacao da especie vegetal estudada, dos ambientes de sua ocorrencia, assim 

como das populacoes mais proximas dessas areas. 

O estudo cartografico foi realizado com a elaboracao de mapas e 

cartogramas para representacao das areas de estudos, com finalidades ilustrativas, 

analiticas e interpretativas. 
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CAPITULO II: Aspectos Ambientais e Socioeconomicos do Municipio de 

Cajazeiras / PB 

"A paisagem e sempre uma heranqa, (...) 

heranqa de processos fisiogrdficos e 

biologicos, e patrimdnio coletivo dos 

povos que historicamente as herdaram 

como territorio de atuaqao de suas 

comunidades"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (AB'SABER, 2003). 

2. 1 Condicoes Climaticas 

O municipio de Cajazeiras integra as terras da Microrregiao de Cajazeiras 

e Mesorregiao do Sertao paraibano, nos limites com o Estado do Ceara, portanto suas 

condicoes climaticas estao tambem diretamente relacionadas ao fato de ser a sua area 

banhada por duas importantes bacias hidrograficas no contexto do Alto Sertao 

paraibano, a Bacia do Alto Rio Piranhas e a Sub-bacia do Rio do Peixe. 

O clima do municipio de Cajazeiras, segundo a classificacao de Koppen, e 

do tipo Aw - clima tropical umido, com chuvas de verao-outono, influenciado pela 

Frente de Convergencia Intertropical (CIT), apresentando maiores temperaturas medias 

nos meses de novembro e dezembro. E, de acordo com a classificacao de Gaussen, o 

clima pode ser classificado como 4aTh - tropical quente de seca acentuada, com numero 

de meses secos entre 7 e 8, com indice xerotermico entre 150 e 200, que indica o 

numero de dias biologicamente secos. 

As temperaturas sao fundamentals na caracterizacao do clima e no caso da 

bacia do Alto Piranhas, onde se localiza o municipio de Cajazeiras, as medias mensais 

ficam entre 24,9°C e 28,7°C, com uma amplitude de variacao em torno de 3,8°C. 

Portanto, podemos afirmar que elas se mantem elevadas durante todo o ano, 

apresentando medias superiores a 24°C (MELLO, 1988; p. 162). 

Outro dado fundamental na caracterizacao do clima e o da umidade 

relativa do ar, cuja media no municipio fica em torno de 62%. A umidade relativa do ar 

influencia todo o ciclo hidrologico; interferindo nos processos de evapotranspiracao, 

que compreendem a evaporacao dos mananciais, e reservatorios, assim como do solo e 

ainda da transpiracao dos vegetais (MELLO, 1988; p. 163). 
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Os indices pluviometricos no municipio de Cajazeiras situam-se entre 

duas faixas, de 800 a 1.000 mm (ao Norte), na area correspondente a Sub-bacia do Rio 

do Peixe e 1.000 a 1.200 mm (ao Sul), na area correspondente a Bacia do Alto Rio 

Piranhas. Esses dados apontam para uma condicao bastante favoravel, quando 

comparados a outras areas semi-aridas, dentro do proprio contexto estadual 

(MELLO, 1988; p. 166) (FIGURA 3). 

FIGURA 3 Isoietas pluviometricas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IN 

MILIMETROS POR ANO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

de 600 a 800 

de 800 a 1000 

de 1000 a 1200 

de 1200 a 1400 

Fonte: IBGE (2004) 

Modificado do Atlas Geografico da Paraiba 
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A media anual das precipitacoes fica em torno de 870 mm, com chuvas 

torrenciais concentradas nos primeiros meses do ano, especialmente Janeiro a maio, 

enquanto os indices anuais de evaporacao alcancam uma media de 2.937 mm, o que 

produz um consideravel deficit hidrico. "(...) no caso paraibano, temos maior 

pluviosidade a oeste, caracteristica dos sertoes hipoxerofitos" (MELLO, 1988; p. 170). 

2. 2 Relevo 

A Mesorregiao do Sertao paraibano integra um sistema geomorfologico 

bastante amplo, que e o dominio das depressoes interplandlticas semi-dridas, 

denominado Depressdo Sertaneja, que abrange os sertoes nordestinos de longas 

extensoes pediplanadas (AB'SABER, 2003; p. 14). 

O relevo do municipio estudado apresenta-se entre suave-ondulado e 

ondulado, com altitudes que variam entre 200 e 350 m, sobressaindo-se alguns 

alinhamentos de maior elevacao, tanto ao sul como ao norte, que sao considerados como 

prolongamentos descontinuos do sistema Borborema. Entretanto, nao ha ocorrencia de 

barreiras orograficas responsaveis pela quantidade e pelo regime de chuvas (MELLO, 

1988; p. 158). 

Quanto a geologia, a area de estudo e composta por rochas do 

embasamento cristalino constituidas por migmatitos, gnaisses e algumas intrusoes 

graniticas, que da origem aos inselbergs - morros-ilhas - , e ainda, por aluvioes dos 

riachos intermitentes, compondo os baixios. 

A Microrregiao de Cajazeiras divide-se entre duas bacias hidrograficas, a 

porcao norte pertence a Sub-bacia do Rio do Peixe e a porcao sul a Bacia do Alto Rio 

Piranhas. O Rio Piranhas, na sua totalidade, somado aos seus tributarios, representa o 

maior potencial hidrico de todo o Estado da Paraiba, drenando toda a regiao sertaneja. 

Nas sub-bacias tributarias do Rio Piranhas encontram-se os principals acudes estaduais, 

entre os quais, Engenheiro Avidos, localizado no municipio de S. Jose de Piranhas, que 

abastece o municipio de Cajazeiras (Figura 4). 
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FIGURA 4 

Bacias Hidrograficas do Alto Sertao Paraibano zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte IBGE (2004) 
Modificado do Anuario Estatistico da Paraiba 
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As feicoes gerais do relevo da porcao ocidental do Alto Rio Piranhas 

caracterizam-se pelo inicio de areas de cabeceiras, na forma de boqueiroes, que 

propiciaram a construcao de importantes acudes, produzindo as areas de excecao de 

origem antropica, que sao as areas ribeirinhas dos seguimentos perenizados, as faixas de 

vazantes dos acudes e os perimetros irrigados (MELLO, 1988; p. 159). 

Os aspectos topograficos caracteristicos das duas bacias hidrograficas, que 

banham as terras da area do estudo, 'a sudeste as aguas do Acude Eng° Avidos, 

favorecem o surgimento das referidas areas de excecao de origem antropica e nas 

porcoes restantes, como numa transicao da paisagem as feicoes gerais do relevo 

propiciam o surgimento dos baixios, ou varzeas dos riachos intermitentes. 

(...) em virtude de condicoes naturais ligadas a sua topografia. 
Dificultando a hierarquizacao da drenagem, (...) eondiciona o 
surgimento de muito numerosas pequenas depressoes ou 
baixios, onde ha a acumulacao de agua e de detritos pluviais e 
coluviais (...), cada uma das quais representando um como 
microbrejo (...), tambem se relaciona com a baixa 
profundidade do lencol freatico que, em certas epocas do ano 
e em certos lugares, chega a ser inferior a 2 m (MELLO, 
1988; p. 170). 

2.3 Recursos Hidricos 

A rede hidrografica do Alto Rio Piranhas, que corta o municipio de 

Cajazeiras numa pequena faixa a Sudeste e toda de carater intermitente e se dirige para 

o litoral setentrional do Nordeste, mais precisamente em direcao ao Estado do Rio 

Grande do Norte. 

Pequenos riachos de regime intermitente, todos de pequeno curso e 

pequeno caudal, compoem a rede de drenagem, na area do municipio, que assume a 

direcao sul-norte, sao eles: Santo Antonio, Sao Jose, Cacare, Escurinho, Ze Dias, e 

Marimbas. E ao longo desses riachos que se localizam os baixios, onde encontramos as 

veredas, objeto deste trabalho (Figura 5). 
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FIGURA 5 

Veredas e Rede Hidrografica do Alto Sertao Paraibano zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte IBGE (2004) 

Modificado do Anuario Estatistico da Paraiba 

Ana Maria Bignotto da Rocha 



Veredas dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Copernicia cerifera Mart. Como Reservas Estrategicas 30 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Adotando uma comparacao que nos parece bastante apropriada, 

consideramos os baixios, ou varzeas dos riachos intermitentes como oasis no contexto 

da area de estudo, que portanto devem ser reabilitados e protegidos, pois desempenham 

importantes funcoes tanto para o equilibrio do sistema hidrografico como para os 

recursos edaficos e floristicos. 

A construcao dos acudes Eng° Avidos, e Sao Goncalo, localizando-se o 

primeiro no municipio vizinho de Sao Jose de Piranhas e o segundo no municipio de 

Sousa, regularizaram o vale principal do Alto Rio Piranhas, que tern como um de seus 

principals tributarios, o Rio do Peixe, e propiciaram, ainda, a criacao das faixas de 

vazantes as margens das represas, das areas ribeirinhas ao longo dos segmentos 

perenizados e dos perimetros irrigados, otimizando a disponibilidade de agua para a 

producao agropecuaria. 

Os atuais niveis de desenvolvimento do municipio, assim como de toda a 

Mesorregiao dos Sertoes, se deve certamente, a disponibilidade hidrica propiciada pelos 

reservatorios construidos ao longo de todo o sistema Piranhas. 

A principal fonte hidrica do municipio de Cajazeiras e pois o ja referido 

Acude Eng° Avidos, cuja capacidade de armazenamento e da ordem de 255.000.000 m3; 

tendo resultado do represamento do Alto Rio Piranhas, obra realizada pelo DNOCS, na 

decada de 1930 (MELLO, 1988; p. 159). 

O A^ude Grande, especie de marco zero da cidade, antigo ponto de apoio 

aos tropeiros e viajantes em sua lida pelos sertoes, foi um importante reservatorio de 

agua doce para uso humano e animal, no passado; hoje se encontra contaminado e 

poluido, impossibilitando sua utilizacao como fonte de agua potavel. Entretanto, 

consideramos que se deve buscar a recuperacao desse manancial, atraves do 

estabelecimento de um projeto de saneamento basico, assim como da educacao 

ambiental da populacao, pois o que importa e administrar bem todos os recursos 

hidricos disponiveis. 
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2. 4 Solos 

"(...) nos sertoes do Piranhas (PB) (...) observam-

se, um relevo pouco movimentado, solos rasos e 

pedregosos, porem de aha fertilidade natural e 

com vegetaqao de caatinga (...)"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (SILVA et all, 

1993; p. 34). 

No municipio de Cajazeiras / PB, ocorrem basicamente os seguintes tipos 

de solos: 

O grupo dos solos minerais nao hidromorficos, pouco profundos, cuja 

caracteristica principal esta na mudanca textural abrupta, entre o tipo A e o B. Na 

classificacao de solos brasileiros este tipo corresponde aos Luvissolos cromicos, com B 

textural ricos em cations basicos trocaveis e argila de atividade alta (Ta). Sao solos 

altamente susceptiveis a erosao, eutrofilos, com argila de alta atividade, o tipo que 

decorre dai e o NC 1 - associacao de Bruno nao-calcico fase pedregosa, caatinga 

hiperxerofila, relevo suave ondulado, e solos litolitos eutrofilos com "A" fraco, textura 

arenosa e ou media fase pedregosa e rochosa, caatinga hiperxerofica relevo ondulado, 

substrato gnaisse e granito. Este tipo de solo correspondente a aproximadamente 80% 

da area de estudo. 

E, nos 20% restantes da area de estudo ocorrem solos minerais pouco 

desenvolvidos, nao hidromorficos, sendo o tipo que decorre dai e o RE 18 - associacao 

complexa de solos litolicos eutrofilos com "A" fraco, textura arenosa e/ou media fase 

substrato gnaisse e granito com afloramento de rochas. Corresponde aos neossolos, sem 

horizonte B diagnostico, ou seja, solos jovens neoformados. 

Nos baixios, as margens dos riachos intermitentes ocorrem os solos 

aluviais. Os aluviais sao solos minerais nao hidromorficos, constituidos por mais de 

96% de teor de quartzo na sua porcao mineral e sao formados por depositos aluviais 

recentes. Apresentam horizonte "A" sobre sedimentos ou camadas estratificadas, sem 

relacao pedogenetica entre si. Os solos aluviais sao arenosos ou siltosos e em geral 

bastante ferteis, correspondendo tambem aos neossolos na classificacao atual de solos 

do Brasil. 
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2. 5 Vegetacao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Na caatinga a associacao floristica com o solo e a atmosfera e 
quase uma simbiose, tal e o regime de economia rigida de 
agua para entreter as funcoes em equilibrio (DUQUE, 1980; 
p. 26). 

A vegetacao tipica do Semi-Arido e a caatinga, descrita como "vegetaqao 

xerofila, baixa, retorcida, unida, espinhenta e agressivd''' (DUQUE, 1980; p. 26). 

A vegetacao que predomina no municipio de Cajazeiras e a caatinga, 

profiindamente degradada, pelo manejo inadequado somado as condicoes peculiares de 

clima e solos. E bastante provavel, que a formacao primitiva da vegetacao nativa das 

caatingas nao seja mais encontrada; e os especimes de porte arboreo encontram-se, em 

geral, isolados e bastante esparsos, contudo podemos enumerar as especies mais comuns 

na regiao. (TABELA 1). 

TABELA 1 - Principals Especies Vegetais de Ocorrencia na Area Estudada 

Nome Vulgar Nome Cientifico 

Angico (raro) Piptadenia macrocarpa Benth. 

Barauna Schinopsis brasiliensis Engl. 

Catingueira Caesalpinia pyramidal is Tul. 

Juazeiro Ziziphus joazeiro Mart. 

Jure ma preta Mimosa host His Mart. 

Macambira Bromelia laciniosa Mart. 

Pereiro Aspidosperma pyrifolium Mart. 

Umbuzeiro Spondias tuberosa Arruda 

Xique-xique Pilosocereus gounellei Weber 

Carnaubeira Copernicia cerifera Mart. 

Fonte: JOLY (1987) e MENDES (1997) 
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Observa-se ainda grande variedade de especies arbustivas, essenciais ao 

fornecimento de materia prima e gramineas de grande valor nutritivo, que compoem as 

pastagens nativas, responsaveis pelo desenvolvimento da pecuaria extensiva. E segundo 

o Zoneamento agroecologico do nordeste, "as referencias a vegetaqao natural 

substituem as referencias climaticas, porque a vegetaqao natural reflete perfeitamente 

os dados de disponibilidade hidrica" (SILVA et all, 1993; p. 11) (Figura 6). 

FIGURA 6 Distribuicao da Vegetacao no Alto Sertao Paraibano 

Ana Maria Bignotto da RochazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA U N I V ERSI D A D E F E D E R A L 

D E CA M  PIN A GR A N D E 

CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES 

BIBLIOTECA SETORIAL 

CAJAZEIRAS-PARAIBA 



Veredas dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Copernicia cerifera Mart. Como Reservas Estrategicas 34 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dentre a vegetacao nativa remanescente no municipio de Cajazeiras 

interessa-nos aquela especie, tipica do Semi-Arido nordestino, que ocorre nos baixios 

ou varzeas dos riachos intermitentes dos sertoes, constituindo as veredas: a 

Carnaubeira (C. cerifera Mart.). Planta da familia das palmaceas de estipe ereto, com 

ate 40m de altura, cilindrico, flores amarelas e folhas grandes, que fornecem cera de 

grande valor industrial (JOLY, 1987; p. 705) (Figura 7). 

Figura 7 

Carnaubeira {Copernicia cerifera Mart.). Familia Palmaceae ocorrente em 

Cajazeiras/PB 

Fonte: Rocha, A. M. B.(2005) 
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2. 6 Aspectos socio-econdmicos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(...) condicionamentos exercidos pelo sistema agricola (...) 
predominancia do sistema gado-policultura (...) localizando-se 
os plantios em areas que, apos a colheita, sao usadas pelo 
gado, as duas atividades se distinguem menos por ocupar 
espacos diferentes do que por ocupar os mesmos espacos em 
periodos diferentes do ano. Periodos estes, integrantes de um 
calendario condicionado naturalmente pelo regime das chuvas 
(MELLO, 1988; p. 172). 

2.6.1 Distribuicao da populacao 

Segundo dados do IBGE a area total do Municipio de Cajazeiras / PB e de 

29.453 ha (569,9 km2) e a populacao e de 54.715 habitantes (IBGE, 2004). 

A distribuicao da populacao aponta para o intenso processo de 

urbanizacao comum a maioria das cidades brasileiras; os 54.715 habitantes encontram-

se distribuidos entre habitantes da area urbana igual a 41.958 e habitantes da area rural 

igual a 12.752 (IBGE, 2004). 

2.6.2 Bases da Economia Urbana 

As atividades comerciais, as oportunidades de emprego no servico publico 

e a necessidade de buscar melhores condicoes de vida e educacao para os filhos agem 

fortemente no sentido da urbanizacao no municipio. 

O municipio de Cajazeiras possui muitos aspectos historicos e culturais 

comuns a maioria das cidades dos sertoes nordestinos, que surgiram a partir da 

ocupacao da terra e exploracao dos recursos naturais em funcao das atividades 

pecuarias, onde mais tarde desenvolveu-se a cultura do algodao. 

Muitas das referidas cidades cairam em profunda decadencia com o 

declinio do algodao, porem a cidade de Cajazeiras / PB apresentou uma trajetoria 

bastante distinta, pois gracas ao espirito empreendedor de sua gente, assim como de sua 

estrategica localizacao, proxima as fronteiras com tres diferentes estados, Ceara, 

Pernambuco e Rio Grande do Norte, se transformou num polo comercial. 
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Os relatos historicos demonstram que esta aptidao para liderar o comercio 

regional ja se manifestava, antes mesmo de sua emancipacao politica, desde quando foi 

organizada a la feira livre, no ano de 1848, que mais tarde transformou a cidade numa 

especie de entreposto comercial. 

2.6.3. Bases da Economia Rural 

Segundo o Censo Agropecuario do IBGE 1995/1996 para o Estado da 

Paraiba, a area rural do municipio de Cajazeiras, que corresponde a 28.086 hectares, 

encontra-se assim dividida, conforme o tipo de atividades agropecuarias que desenvolve 

(Tabela 2): 

TABELA 2 Classes de Atividades Agropecuarias 

TIPOS DE ATIVIDADES AGROPECUARIAS 

DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO DE 

CAJAZEIRAS/PB 

CLASSE Area % 

Lavoura permanente 211 ha 0,75 

Lavoura temporaria 2.168 ha 7,72 

Lavoura em descanso 4.068 ha 14,50 

Pastagens naturais 13.526 ha 48,16 

Pastagens plantadas 359 ha 1,28 

Matas e Florestas naturais 1.510 ha 5,38 

Florestas plantadas nao ha dados 

Terras produtivas nao utilizadas 6.244 ha 22,21 

TOTAL 28.086 ha 100% 

FONTE: IBGE - Censo Agropecuario 1995/1996 
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Estes dados confirmam alguns fatos, comuns a realidade regional, tais 

como o predominio das atividades pastoris sobre as agricolas, assim como a dimensao 

insignificante das areas de matas e florestas naturais. 

O fato de nao haver dados sobre florestas plantadas no municipio, aponta 

para a realidade da completa inexistencia de projetos de reflorestamentos ou qualquer 

outra acao para re-habilitar os ecossistemas tao gravemente degradados. 

Os dados dos produtos extrativos (nativos), assim como dos produtos da 

silvicultura (plantados), disponibilizados pelo IBGE (1995/1996); referem-se apenas aos 

totais no Estado da Paraiba, nao havendo informacoes pormenorizadas sobre o 

municipio. 

A lenha e o carvao retirados da caatinga representam ainda no municipio 

de Cajazeiras a principal fonte energetica em muitas padarias como tambem em muitos 

domicilios, sobretudo nas periferias da cidade e nos sitios. 

Ha uma expressao muito comum entre o povo sertanejo, que traduz de 

forma muito clara e contundente essa percepcao acerca dos recursos da flora e de sua 

utilidade apenas como fonte de energia ou material para estacas e "pe-de-pau". 

A ausencia de arborizacao nas proximidades das residencias; mesmo 

quando ha disponibilidade de espaco, e outro fato que aponta para essa percepcao 

distorcida; assim como a inexistencia de vegetacao com funcao de quebra vento, nas 

areas rurais, o que diminuiria o impacto dos ventos sobre as lavouras. 

2.6.4 Atividades agropecuarias desenvolvidas no municipio de Cajazeiras / PB. 

O municipio, como de resto toda a area do sertao paraibano e tipicamente 

tradicional, caracterizando-se por uma estrutura fundiaria concentrada, onde ao lado de 

grandes estabelecimentos, encontra-se um numero expressivo de pequenos 

estabelecimentos. Destaca-se o emprego de mao de obra familiar, enquanto o uso de 

insumos modernos e muito reduzido. A atividade principal e a pecuaria extensiva que 

coexiste com os cultivos das pequenas lavouras de subsistencia. 
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Ao observarmos os dados da producao agropecuaria do municipio, 

constatamos que prevalece a mais tradicional das atividades economicas dos sertoes 

nordestinos, a pecuaria, acompanhada de uma producao agricola inexpressiva, voltada 

quase que exclusivamente a subsistencia, atraves do emprego da mao de obra familiar. 

Os principais produtos agricolas sao, algodao, arroz, cana-de-acucar, feijao e milho. A 

producao pecuaria esta representada por rebanhos bovinos, ovinos e caprinos. 

Os rebanhos criados sempre de forma extensiva impedem a regeneracao 

do bioma caatinga e favorecem a erosao dos solos, resultando no empobrecimento da 

biodiversidade. 

Dentro do contexto de Sertao Ocidental da Paraiba, sao consideradas 

areas de excecao, possuidoras de condicoes mais favoraveis as atividades agricolas, 

aquelas onde se localizam as represas. No caso do municipio de Cajazeiras encontramos 

o ja referido pequeno trecho do Alto Rio Piranhas, que foi perenizado, gracas a 

construcao do Acude Eng° Avidos e constitui uma unidade territorial que e considerada 

area de excecao (MELLO, 1988; p. 160). 

Entre os municipios que compoem o Alto Sertao Paraibano, sendo 

vizinhos ou estando muito proximos de Cajazeiras / PB encontram-se acudes da maior 

importancia, tais como, Piloes, no municipio de Sao Joao do Rio do Peixe / PB e os 

referidos anteriormente, Eng° Avidos, no municipio de Sao Jose de Piranhas / PB e Sao 

Goncalo, no municipio de Sousa / PB. Esses reservatorios, construidos pelo DNOCS 

(1932 - 1936), possibilitaram a perenizacao de rios de carater intermitente, 

possibilitando o abastecimento das populacoes humanas e animais, alem de favorecer a 

irrigacao agricola e a piscicultura. Entretanto, ousamos afirmar que para o 

desenvolvimento do municipio de Cajazeiras, o peso da agricultura irrigada e pouco 

expressivo, pois a producao agropecuaria que prevalece no municipio e a mais 

tradicional, ou seja, a pecuaria acompanhada de uma producao agricola inexpressiva, 

voltada quase que exclusivamente a subsistencia. 
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CAPITULO III: Ocupacao do Alto Sertao Paraibano como Referenda Historica 

da Organizacao do Espaco Atual no municipio de Cajazeiras 

"Os rios constituiam as principals vias de 

penetraqao no Sertao paraibano"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (MOREIRA, 
1997; p. 69). 

3. 1 Ocupacao pelos Caminhos do Gado - 'Povoamento de Ribeira' 

O processo de ocupacao do Alto Sertao Paraibano, assim como de toda a 

zona semi-arida nordestina, teve inicio com a pecuaria extensiva e por muito tempo 

desenvolveu-se em funcao desta e do extrativismo vegetal; originando mais tarde, 

outras culturas, adaptadas as condicoes climaticas regionais, as chamadas "lavouras 

secas" (DUQUE, 1980; p.83). 

Entre as atividades economicas desenvolvidas a partir do manejo da 

flora nativa ("lavouras secas"), encontramos na historia da zona semi-arida nordestina: 

a carnauba, o algodao moco, a oiticica, a manicoba e o caroa. 

A ocupacao da zona semi-arida ocorreu, efetivamente, a partir da Carta 

Regia de 1701, onde ficou determinado, que a area de criacao deveria estar a mais de 

10 leguas da costa, separando assim a pecuaria bovina dos engenhos (GUIMARAES; 

PINTO apud MOREIRA, 1997; p. 67-68). 

Desde entao, os solos dos sertoes, tern sido utilizados, prioritariamente 

para pastagem extensiva, mesmo que a cada "grande estiagem" esses rebanhos fossem 

quase totalmente dizimados, como por exemplo, na "grande seed' de 1877-1880, 

quando, afirma-se que: "praticamente todo o rebanho da regiao foi perdido" 

(THEODORO, 2002; p.29). 

A ocupacao do Alto Sertao Paraibano ocorreu pelos caminhos do gado 

bovino, que seguindo atraves do Rio Sao Francisco, em territorio pernambucano, 

alcancaram o vale do Pianco, e finalmente as areas mais ocidentais, especialmente os 

vales do Alto Rio Piranhas e Rio do Peixe (MOREIRA, 1997; p. 69). 
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A criacao extensiva que caracteriza a pecuaria nordestina e prevalece 

ainda hoje, teve suas origens no chamado 'povoamento de ribeira'. Conforme Molle 

(1991; p. 16): " 0 gado era criado solto, pastando em comum com o de outras fazendas. 

Os animals eram identificados atraves do ferro do proprietdrio e do ferro da ribeira em 

que se situava a fazendd\ 

A partir de algumas dessas fazendas, surgiram os povoados, que mais 

tarde deram origem aos principais municipios sertanejos, entre os quais Cajazeiras - PB, 

cuja emancipacao politica ocorreu no ano de 1863, quando foi elevada a categoria de 

vila. Entretanto, cabe salientar aqui, que a vocacao para o comercio e mais antiga, pois a 

organizacao da primeira feira livre, data de 07 de agosto de 1848 e desde entao polariza 

as atividades do setor entre as localidades circunvizinhas. 

3. 2 Desenvolvimento da Cotonicultura 

Entre os seculos XVII e XVIII comeca a despontar a cultura do algodao, 

que traz a toda a regiao Nordeste um periodo de intenso desenvolvimento economico e 

social. Na verdade a cultura algodoeira produziu nao somente o estabelecimento da 

industria textil, mas tambem o fortalecimento da pecuaria. O incremento da racao 

animal atraves da torta de caroco de algodao para o periodo da estiagem e ainda a 

producao do oleo de caroco de algodao para alimentacao humana. 

Nas principais cidades do Sertao Paraibano, entre as quais, Cajazeiras, 

encontram-se, ainda hoje, edificacoes da primeira metade do sec. XX, onde se 

localizavam as unidades de beneficiamento da fibra e do caroco do algodao, que 

refletem o nivel que alcancou a industria da cotonicultura na regiao. 

O desenvolvimento da cotonicultura no Sertao paraibano estabeleceu um 

novo arranjo produtivo representado pelo trinomio gado-algodao-policultura, o qual 

determinou a organizacao do espaco agrario sertanejo ate a segunda metade do seculo 

XX. (MOREIRA, 1997; p. 77). 
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Alguns fatos explicam o grande incremento que a cotonicultura produziu 

na economia regional, a ponto de definir esta nova organizacao do espaco agrario 

sertanejo paraibano, primeiro, o fato de ser o algodao, especialmente as variedades 

arboreas nativas, com destaque para o moco: "uma das plantas que melhor suporta a 

falta de umidade (...). Quanto mais seco for o clima mais vantajosamente se 

desenvolvem os seus frutos" (LUETZELBURG, 1974; p.95). Segundo, "a possibilidade 

de seu cultivo ocorrer em associacao com as lavouras de ciclos curtos, como milho e 

feijao "; garantindo assim um complemento da renda familiar nao so aos proprietaries, 

como tambem aos moradores, parceiros e arrendatarios e, ainda, "de funcionar como 

atividade complementar da pecuaria" (MOREIRA, 1997; p. 156). 

Entretanto, o inicio da decada de 1980, marca o declinio da 

cotonicultura no Estado da Paraiba, pela praga do bicudo (Anthonomus grandis, 

Boheman), que atacou e destruiu os algodoais, provocando a falencia da cotonicultura, 

em toda a regiao (MELLO, 1988; p. 248). 

3. 3 Bindmio Gado X Policultura 

A agricultura de subsistencia, que se iniciou associada a pecuaria 

extensiva, desde a chegada dos primeiros vaqueiros, prevalece ainda hoje. "(...) baseada 

principalmente nas culturas do feijao e do milho no interior das fazendas e currais, 

sobretudo nas areas de baixios, nos vales e leitos secos dos rios tempordrios que 

cortam a regiao" (MOREIRA, 1997; p.77). 

A ocupacao atraves e a partir dos rios e a predilecao pelo cultivo das 

margens, vazantes e baixios em firncao da presenca d'agua tern produzido 

consequencias desastrosas, tais como o desmatamento sistematico dessas areas; o 

assoreamento dos mananciais, naturais e artificiais, assim como a erosao dos solos 

cultivaveis. 
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Os registros historicos da primeira metade do seculo XX sobre o bioma 

caatinga, especialmente no Estado da Paraiba nos revelam situacoes generalizadas de 

devastacao e perda de parte dos recursos hidricos, como conseqiiencia direta dos 

frequentes desmatamentos, queimadas e outras praticas agricolas inadequadas. Segundo 

Luetzelburg (1974; p.7): "A historia da Paraiba, porem, fala de grandes matas altas e 

densas, nos diversos vales do estado, que chegaram a impedir, aos bandeirantes e 

antigos colonizadores, livre passagem". 

Mais tarde, na decada de 1950, outro grande e apaixonado estudioso dos 

ambientes do Semi- Arido, Jose Guimaraes Duque, chama a nossa atencao para o que ele 

ja denominava de saarizacao e qual deveria ser a solucao mais eficaz: "No meio da 

umidade desordenada, em que os solos nao tern capacidade de acumulacdo hidrica e 

onde a volta da agua ao estado gasoso e rapida, a planta, nao irrigada, tern de ser a 

guardia da sua agua" (DUQUE, 1980; p. 84). 
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CAPITULO IV: O Funcionamento dos Ecossistemas e a Gestao dos Recursos 

Naturais zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A flora do Sertao foi descrita minuciosamente e, 
com detalhes, quanto as suas subdivisoes 
geograficas ou ecologicas, por Luetzelburg (...) 
caracterizam-na as extensas caatingas, com grande 
predominio de arvores desfolhadas durante todo o 
verao, e a abundancia em especies e individuos, de 
leguminosas, euforbiaceas, cactaceas e em muitos 
trechos, gramineas (DUCKE, 1979; p. 44). 

4.1 Aspectos da Historia Ambiental do municipio de Cajazeiras / PB 

Na Historia Ambiental do municipio de Cajazeiras / PB, conforme nos 

revela o texto em epigrafe, encontramos referencias a uma riqueza de biodiversidade 

muito diversa do que se constata no presente. Em geral, fica dificil ate mesmo 

imaginarmos algumas das paisagens descritas pelos historiadores, tais sao os niveis de 

devastacao predominantes. Recuperar toda essa riqueza de biodiversidade perdida e 

impossivel, contudo acreditamos que parte dela podera ser reabilitada. 

Essa historia da relacao Sociedade-Natureza, no municipio, ou seja, da 

interacao entre o sistema socio-economico e o sistema natural se revela como um 

modelo de manejo dos recursos naturais, que necessita ser revisto e empreenflida uma 

nova forma de gestao, na perspectiva do desenvolvimento sustentavel. 

Os estudos que realizamos sobre os processos de ocupacao, producao e 

re-producao das paisagens circunscritas pelos limites do municipio de Cajazeiras, 

revelaram generalizados niveis de degradacao dos ecossistemas do bioma caatinga, pela 

acao humana. 

A monotonia das paisagens vegetais na area do municipio atesta a 

gravidade desses quadros de degradacao ambiental, os quais sao ainda mais agravados 

pelo manejo inadequado dos solos. Enormes extensoes de solo, que durante quase toda a 

estacao seca apresentam-se sem qualquer cobertura vegetal, ao aproximar-se o periodo 

do "inverno", quando poderao ocorrer chuvas, sao expostos as queimadas, que consistem 

no principal metodo de preparo dos solos para o plantio das rocas ou renovacao das 

pastagens. 
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Entretanto, os relatos historicos do inicio do seculo passado nos 

reportam, que a cobertura vegetal dessa area era muito diversificada, apresentando alem 

de extensas veredas, caatingas com estratos arbustivos e arboreos, muitas especies de 

bromelias e cactos, assim como diversas especies de grarnineas nativas. 

A flora entre as duas cidades Sousa e Cajazeiras 
nao e uniforme nem conserva o mesmo carater, 
visto as condicoes topograficas se alterarem 
continuamente. Serrotes extensos de cristas pedre-
gosas, cobertos de caatinga extremamente seca, e 
baixios brejosos mudam continuamente o aspecto 
da regiao. Assim, como novidade, reaparecem, 
depois de longa ausencia, o faveleiro (Cnidoscolus) 
e as cactaceas, que em geral, foram por longo 
tempo abafados pelas veredas (LUETZELBURG, 
1974; vol.I, p.44). 

Presentemente, a existencia de fragmentos de algumas dessas inumeras 

veredas relatadas pelo historiador apresentam-se como joias ou reliquias, que nos fazem 

refletir sobre as condicoes climaticas mais favoraveis e amenas da zona dos sertoes, em 

relacao a outras areas do Semi-Arido, assim como da nossa responsabilidade de 

conservacao e reabilitacao desses ambientes para as proximas geracoes. 

A ocorrencia das veredas ou carnaubais nativos, nas depressoes 

denominadas baixios; areas cujas altitudes sao iguais ou inferiores a 300 m e onde ha 

depositos de aguas subterraneas, tern a funcao de preservar a vegetacao que ai ocorre, 

assim como essa mesma vegetacao garante a preservacao desses reservatorios aquaticos. 

Outra funcao dessa vegetacao e diminuir a impetuosidade das enxurradas da estacao das 

chuvas, quando sao comuns os aguaceiros torrenciais que podem provocar erosao e 

assoreamento. 
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4. 2 Descricao Botanica e Importancia Ecologica da CarnaubeirazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Copernicia 

cerifera Mart.) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(...) sempre no sertao e nas altitudes que nao 
ultrapassam os 300 metros (...), ela e avida de luz e 
de calor, exigindo perto de 3.000 horas de 
insolacao, por ano (...). Aprofundando as suas 
raizes fibrosas no aluviao para captar a agua la em 
baixo, a Carnaubeira resiste a seca com este 
suprimento e pela reducao de perdas hidricas nas 
partes aereas (DUQUE, 1980; p.90). 

A Carnaubeira (C cerifera Mart.) e a unica palmeira do genero, que 

produz cera para impedir a perda excessiva da agua, sob a acao do clima semi-arido. O 

Caranda (Copernicia austral is Mart.), que ocorre na regiao Centro-Oeste do Brasil, nao 

produz cera, pois vegeta na abundancia de agua. "A Carnauba fornece a cera 

proveniente da cutina (camada mais externa da cuticula) das folhas jovens (...)" 

(JOLY, 1987; p. 705-706). A cera e um composto de carbono, oxigenio e hidrogenio 

retirados do ar com minima proporcao de azoto extraido do solo (DUQUE, 1980; p. 89). 

A cera da Carnauba, que reveste as folhas, propicia tanto a protecao 

contra a excessiva perda de agua no processo de transpiracao do vegetal, exposto as 

altas temperaturas, como tambem a sobrevivencia as enchentes que comumente 

acontecem na temporada das chuvas. "A Carnauba resiste (...) aos grandesperiodos de 

seca, (...) pela espessa coberta de cera das folhas, (...) como as grandes e duradouras 

enchentes, onde durante meses podem ficar emergidas alguns metros n'dgua" 

(LUETZELBURG, p. 16). E, ainda, "Planta heliofilapor excelencia, (...), a carnaubeira 

prefere os aluvioesferteis das margens dos rios" (DUQUE, 1980; p. 89). 
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4. 3 Associacdes Botanicas com a Carnauba zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Sendo uma palmeira que vegeta por mais de cem 
anos, (...). A adaptacao da carnaubeira com o tapete 
de forrageiras e uma poupanca de energia que 
garante ao grupo botanico o funcionamento normal. 
(...)" (DUQUE, 1980; p. 93). 

A Carnaubeira e uma palmeira de existencia centenaria, que apos um 

certo estagio de desenvolvimento, pode, inclusive ser deixada em consorcio com os 

pastos para o gado. Nos primeiros quatro anos os carnaubais podem ser cultivados em 

consorciacao com a mandioca, o milho ou o feijao e depois podem ser semeados capins 

para a formacao de pastagens. 

A Carnaubeira ocorre naturalmente em associacao com algumas 

especies vegetais, tipicas do bioma caatinga, conforme nos relata o botanico Ducke 

(1979), em seus Estudos Botanicos no Ceara: 

Os cursos inferiores dos rios sao acompanhados de 
varzeas que alagam nos invernos fortes. Muitas 
ostentam formacoes, em geral pouco densas, da 
vistosa palmeira carnauba (Copernicia cerifera), 
(...) notei entre a vegetacao arbustiva, o predominio 
do mesmo Combretum laxum Jacq. Frequente nos 
rios, e da Mouriria guianensis; em alguns lugares 
ocorre com frequencia, uma das bignoniaceas 
conhecidas por "pente de macaco", Clystotoma 
binatum, cipozinho com bonitas flores lilas-roseas. 
(...) nos baixos aparecem arvores dispersas de 
Derris sericea, relativamente altas.( DUCKE, 

1979). 

Nas descricoes ambientais do Semi-Arido do seculo XX, as veredas, que 

ocorrem nos baixios sempre aparecem como oasis para a estacao seca e nucleos de 

resistencia a impetuosidade dos aguaceiros torrenciais na estacao das chuvas. A 

importancia destas unidades dentro do sistema caatinga e notoria, pois estao diretamente 

relacionadas ao funcionamento dos sistemas aquaticos como tambem favorecem ate 

mesmo o retorno da vegetacao lenhosa. 
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As veredas sao associacoes botanicas que se assemelham as malhadas; 

ambas sao vegetacoes que ocorrem nos baixios, e podem ser assim identificadas: "As 

malhadas (...) se compoe de terrenos com relva e vegetaqao arborea e arbustiva, 

oriunda da formaqao agreste e das campinas; veredas, embora cobertas de relva, 

recebem a vegetaqao lenhosa das caatingas" (LUETZELBURG, 1974, p. 33). 

As malhadas caracterizam-se pela ocorrencia de arvores de alto e 

pronunciado tronco com folhagem dura, formando grandes copas; enquanto as veredas 

nao demonstram tanta exuberancia, pois tern mais o carater dos elementos das caatingas. 

Tanto as veredas como as malhadas, recebem a irrigacao natural durante as enchentes, e 

conservam por isso sempre certa umidade que favorece a medra das arvores copadas. 

As veredas sao varzeas que durante a epoca das 
aguas se acham inundadas e assim se conservam 
por muito tempo ainda. O solo, anteriormente de 
caatinga, embebe-se da necessaria umidade e alem 
disso ainda uma camada de lama formando humus 
da ao solo fertilidade, de modo que, junto aos 
elementos da caatinga os do agreste se vulgarizam 
com facilidade (LUETZELBURG, 1974; p. 43). 

Devido a sua importancia ecologica, as areas de baixios ou veredas dos 

sertoes nordestinos estao inseridas entre aquelas consideradas de preservacao 

permanente na legislacao ambiental brasileira, tais como os rios, os lagos, os acudes e 

os mananciais em geral, pois estao diretamente relacionadas ao funcionamento das 

reservas hidricas. 

No Codigo Florestal Brasileiro (Art. 3°, Lei n° 4.771, de 15/09/1965) sao 

consideradas Areas de Preservacao Permanente: 

[...] b) as florestas e demais formas de vegetacao natural; 
situadas: 
I - ao longo dos rios ou de qualquer corpo d'agua, em faixa 
marginal alem do leito maior sazonal (...) 
II - ao redor das lagoas, lagos ou reservatorios d'agua naturais 
ou artificiais (...); 
III - nas nascentes permanentes ou temporarias, incluindo os 
olhos d'agua e veredas, seja qual for a situacao topografica, 
com uma faixa minima de 50 (cinqiienta) metros e a partir de 
sua margem, de tal forma que proteja, em cada caso, a bacia de 
drenagem contribuinte" (BRASIL, 1965). 
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Entretanto, o que se observa na pratica e completamente diferente, pois 

as reservas hidricas, dessas areas, especialmente no municipio de Cajazeiras, se 

apresentam, em geral, totalmente desprotegidas da vegetacao, que lhes deveria orlar as 

margens, como seus guardioes naturais. A protecao natural dessas areas, dentro do 

contexto dos sertoes, em altitudes nunca superiores a 300m, ocorre pela presenca dos 

carnaubais nativos, que em muitos casos se apresentam em estado de profunda 

degradacao, agravando ainda mais os problemas de assoreamento e erosao. 

4. 4 Consorciacao de Carnaubeiras e Pastagens 

Dada a importancia da pecuaria na vida regional, fica evidente que e 

possivel implementar o desenvolvimento sustentavel atraves da consorciacao entre o 

plantio de carnaubais e a manutencao das pastagens nos espacos de sua ocorrencia 

natural, especialmente os baixios. Entretanto, esse processo de reabilitacao devera ser 

realizado atraves do manejo adequado. 

O gado nao estraga as carnaubeiras depois de 6 
anos de idade, estas dominam o pasto e o capim 
protege o chao contra a erosao e a insolacao. O 
carnaubal plantado e a melhor lavoura para se 
combinar com a pastagem, porque ha abundancia 
de luz para os capins e a vegetacao rasteira e a 
unica que a carnaubeira tolera (DUQUE, 1980; p. 
90). 

Embora nao seja esse o foco do presente trabalho, assim como nao 

encontramos registros sobre a exploracao industrial da cera de carnauba no municipio 

de Cajazeiras-PB, optamos por incluir os dados de sua importancia economica. 

As aplicacoes industrials da carnauba sao muitas tais como: producao de 

ceras para polimento de pisos, sapatos e automoveis; industria de embalagens, producao 

de tintas, de filmes continuos, na industria cosmetica, alimenticia e farmaceutica; no 

setor de informatica (chips, tonners, codigos de barras), de papel carbono e filmes 

plasticos. 
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Como alternativa de gestao sustentavel sugerimos que nas areas das 

veredas ou carnaubais nativos e nos locais onde se encontravam tais formacoes, estando 

atualmente degradadas, seja realizado o replantio ou revegetacao dos carnaubais e das 

especies consorciadas e subseqiiente protecao, conforme a legislacao vigente. A partir 

dai, seja implementada a exploracao da carnauba e de seus produtos, na forma de 

Unidades de Conservacao de Uso Sustentavel, conforme a Lei rr 9.985, de 18 de julho 

de 2000, que institui o SNUC-Sistema Nacional de Unidades de Conservacao da 

Natureza, cujo Art. 20 define Reserva de Desenvolvimento Sustentavel. 

O zoneamento economico-ecologico possibilitaria um manejo nos 

moldes de uma silvicultura ou extrativismo comunitario, pois a Reserva de 

Desenvolvimento Sustentavel tern como objetivo basico conservar a natureza e, ao 

mesmo tempo, assegurar as condicoes e os meios necessarios para a reproducao e a 

melhoria dos modos e da qualidade de vida. Para tanto, serao necessarias as 

participacoes dos governos, da universidade e dos orgaos de financiamento; com 

conhecimentos e tecnologias apropriadas. 

4. 5 Importancia Econdmica da Especie 

Nos registros historicos da exploracao das xerofilas industrials do 

Nordeste, encontramos o seguinte comentario: "Depois do Algodoeiro moco, a 

Carnaubeira ocupa o lugar mais importante, economicamente, entre as xerdjilas do 

Nordeste" (DUQUE, 1980; p. 89). 

Nas historias de vida dos moradores dos sitios onde ocorrem areas de 

baixios no municipio de Cajazeiras - PB, as unicas referencias a comercializacao ou 

utilizacao de partes da Carnaubeira, que encontramos, refere-se a palha, vendida para a 

manufatura de vassouras. 

Dentre as pessoas que entrevistamos, com o proposito de verificar sua 

percepcao da importancia ecologica e economica da Carnaubeira, exporemos a seguir os 

relatos de dois desses trabalhadores, que sao moradores dos respectivos sitios ha 

aproximadamente tres decadas. 
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I '.ntrcvista Rcalizada cm 18/06/2005 

Tipos de Atividades desenvolvidas no sitio: Cultivo do Algodao 

Moco, que acabou na epoca em que a estrada (BR 230) foi 

pavimentada, segundo o relato do proprio morador. E pastagens, 

que hoje dominam quase toda a area. As Carnaubeiras do sitio sao 

de ocorrencia natural e, segundo o relato, sua exploracao era feita, 

pelos moradores e em seu proprio beneficio, donde se retiravam 

especialmente as palhas para o fabrico de vassouras. A extracao 

da cera se fazia em tempos mais remotos, anteriores a sua moradia 

no sitio. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nome: Francisco Alves de Lima; Idade: 60 anos; Escolaridade: analfabeto; Profissao: 

agricultor; 

Condicao de residencia (proprietario, arrendatario ou morador): morador; 

Tempo de residencia: 30 anos, desde 1975; 

Local de Trabalho e Residencia: Sitio Serrote, antigo Curicaca. 

Enlrevista Realizada em 25/06/2005 

Tipos de Atividades desenvolvidas no sitio: "Plantacoes de 

Algodao. Era o Moco, o algodao preto. Nos deixamos de plantar o 

algodao por aqui,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DOT causa do bicudo, ele destruia tudo. Nos 

deixamos de plantar algodao por aqui foi de 1979 para 1980. A 

Carnauba era assim, o dono da terra dizia: quern quiser pode 

vender ai algum olho de carnauba para fazer vassoura, pode 

vender, que e para o seu cafe". 

Nome: Valderi da Silva; Idade: 65 anos; Escolaridade: analfabeto; Profissao: agricultor; 

CondiQao de residencia (proprietario, arrendatario ou morador): morador; 

Tempo de residencia: 40 anos; 

Local de Trabalho e Residencia: Sitio Bagaceira. 

Optamos por incluir aqui esses dois depoimentos, pois os consideramos 

representatives da historia ambiental regional, onde a cotonicultura predominou 

associada as atividades agro-pastoris ate o inicio da decada de 1980. 
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A exploracao economica dos carnaubais nativos sempre foi incipiente no 

municipio de Cajazeiras, como de resto em todo o estado da Paraiba, contudo o valor 

dessas formacoes do bioma caatinga (as veredas) interessa-nos, sobretudo por sua 

importancia ecologica. 

Entre as xerofilas industrials do Nordeste, tambem denominadas 

''lavouras secas", ou "culturas secas", destacaram-se ao longo da historia regional, o 

Algodoeiro moco e a Carnaubeira, por serem vegetais com grande succao osmotica nas 

raizes. Essas especies nativas, quando cultivadas no Semi-Arido crescem e dao colheitas 

rendosas no clima irregular e violento. Enumeramos, ainda como lavouras secas, a 

oiticica, a manicoba e o caroa, algumas porque acumulam reservas no organismo, outras 

porque consomem pouca agua e as terceiras porque tomam parte deste liquido da 

atmosfera, a noite (DUQUE, p. 83). 

Em virtude de seu grande valor, na vida do sertanejo, a carnaubeira 

recebeu a denominacao de "arvore da vida". As diversas partes da planta, tais 

como o estipe, a palha e os frutos propiciam aplicacoes na industria, no 

artesanato e ate mesmo na construcao civil, mas e na extracao, refino e 

comercializacao da cera de carnauba que se constitui a principal atividade 

economica. 
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CAPITULO V: Consideracoes e Recomendacdes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A compreensao da dinamica dos processos de ocupacao da area onde 

hoje se localiza o municipio de Cajazeiras / PB confirma nossa percepcao da relacao 

causa e efeito entre os problemas ambientais observados no presente e os relatos 

historicos. 

A penetracao atraves dos rios e a ocupacao, sempre em funcao das 

fontes hidricas, em geral escassas e intermitentes, determinante do 'povoamento de 

ribeira', associado as praticas de desmatamentos e queimadas frequentes tern provocado 

perda de recursos hidricos e processos de desertificacao em geral. 

A predilecao pelo plantio nas areas ribeirinhas, vazantes e baixios, tern 

produzido o assoreamento das fontes hidricas e comprometido todo o sistema de 

drenagem natural das bacias hidrograficas. 

O atual modelo de gestao dessas areas devera ser revisto e conduzido por 

uma nova forma de exploracao, buscando recuperacao e conservacao das mesmas; 

baseada no diagnostico e estudo de suas possibilidades e limitacoes, balizadas na 

perspectiva do manejo orientado sob o paradigma de desenvolvimento sustentavel. 

Nossa proposta e sugerir que as areas de baixios, onde ainda existem as 

veredas ou carnaubais nativos no municipio de Cajazeiras / PB, ou mesmo fragmentos 

destes, sejam transformadas em reservas estrategicas para a conservacao dos recursos 

naturais; e naqueles locais onde se encontravam tais formacoes no passado, estando hoje 

destruidas total ou parcialmente, proceda-se a recuperacao atraves da re-vegetacao e 

subseqiiente protecao. 
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A fundamentacao legal encontra-se na Lei N° 6.938 / 81, que define a 

Politica Nacional do Meio Ambiente: Art. 4°, inciso VI: "a preservagao e restauragao 

dos recursos ambientais, com vistas a sua utilizagao racional e disponibilidade 

permanente, concorrendo para a manutencao do equilibrio ecoldgico propicio a vida" 

(BRASIL, 1981). 

E, ainda, no Decreto N° 99.274, de 06/06/1990, que regulamenta a Lei 

6.938, de 31/08/1981, sobre a criacao de Estacoes Ecologicas e Areas de Protecao 

Ambiental: "proteger as areas representativas de ecossistemas mediante a implantacao 

de unidades de conservacao epreservagao ecologica" (Art. 1°, II) (BRASIL, 1990). 

Acreditamos que a reabilitacao desses ambientes (baixios ou veredas), 

no municipio de Cajazeiras/ PB, devera resultar em melhorias das condicoes de 

fertilidade dos solos e aumento da disponibilidade de agua. 

A Conservacao podera ser implementada com maior eficacia atraves da 

conscientizacao, primeiramente das comunidades residentes nesses sitios onde se 

encontram as veredas, a fim de que compreendam a importancia ecologica dos mesmos 

dentro do bioma caatinga. E, ainda pela analise de todos os possiveis beneficios 

advindos da exploracao, extrativismo e comercializacao dos produtos da Carnaubeira na 

melhoria da qualidade de vida. 
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