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RESUMO 

O estudo procura mostrar atraves de pesquisas de campo e de laboratorio, que plantas 

nativas da caatinga, como o xique-xique {Pilosocereus gounellei) e a macambira 

{Bromelia laciniosa), podem ser utilizadas na recuperacao de areas degradadas. A area 

em estudo situa-se num projeto de Assentamento denominado Serra do Monte, na divisa 

dos municipios de Cabaceiras e Boqueirao, ambos localizados na microrregiao do Cariri 

Oriental do estado da Paraiba. No Semiarido nordestino, varias formas de uso dos 

recursos naturais podem acarretar diferentes processos antropicos que resultam em 

degrada9ao. O extrativismo vegetal e mineral, bem como o sobrepastoreio das pastagens 

nativas ou cultivadas e o uso agricola por culturas que expoem os solos aos agentes 

erosivos, atrelado a praticas agricolas nao preservacionistas, sao as principals causas dos 

processos de degradacao que atingem a regiao. A fundamentacao do estudo da-se a partir 

da medi9ao e quantificasao dessas duas plantas, presentes de forma natural e espontanea 

na area em estudo, a catalogacao, contagem e freqiiencia dos individuos das diversas 

especies e familias que vegetam no seu entomo, a medicao dos pesos da materia seca 

presente no interior das "reboleiras" que as mesmas formam na paisagem natural. Ainda 

o estudo visou comparar os resultados de analises de solo amostradas nas areas 

degradadas em comparacao com amostras retiradas no interior das "reboleiras" de xique-

xique (Pilosocereus gounellei) em duas profundidades. Avaliou-se o desempenho do 

enraizamento e eficiencia da propaga9ao vegetativa das plantas de xique-xique e 

macambira plantadas em 7 parcelas com 4 repeti9oes, entre os meses de dezembro de 

2008 a julho de 2009, utilizou-se a analise estatistica simples onde verificou-se indices 

de enraizamento acima de 75% para todos os meses de plantio nas duas especies 

plantadas. O estudo mostrou que tanto a macambira quanto o xique-xique podem 

perfeitamente ser utilizados como ferramentas num programa de recupera9ao de areas 

degradadas, devido a melhoria da estrutura fisica do solo e da maior quantidade 

percentual de materia organica presente no seu entorno, bem como da maior quantidade 

de especies que ali consegue se perpetuar e ao alto indice de pegamento entre os meses de 

dezembro a julho, alem de servir de resgate historico e cultural para que possam ser 

utilizadas como mais uma altemativa no forrageamento animal. 
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ABSTRACT 

The study seeks to demonstrate through field research and laboratory, which plants native 

of the Caatinga, as xique-xique and macambira may be used in the recovery of degraded 

areas. The study area is located in a project called fixing the Serra do Monte, between the 

municipality the Cabaceiras and Boqueirao, both located in the micro Cariri Eastern state 

of Paraiba. In semi-arid region, various forms of natural resource use may lead to 

different anthropogenic processes that result in degradation. The vegetable and mineral 

extraction and overgrazing of pastures and native or cultivated agricultural use on crops 

which expose soil to erosion, linked to agricultural practices preservationists, are the main 

causes of the degradation processes that affect the region. The rationale for the study is 

given from the measurement and quantification of these two plants, gifts from natural and 

spontaneous way in the study area, cataloging, counting, and frequency of individuals of 

different species and families vegetating in its surroundings, the measurement of weights 

of dry matter present inside the "reboleiras" that they form the natural landscape. 

Although the study aimed to compare the results of analysis of soil sampled in the 

degraded areas, in comparison with samples taken inside the "reboleiras" of xique-xique 

at two depths. Evaluated the performance of the performance and efficiency of the 

rooting of vegetative propagation plants xique-xique e macambira and planted in 7 plots 

with 4 replications, between december 2008 and July 2009, we used a simple statistical 

analysis where it was found rates of fixation above 75% for all months of planting the 

two species planted. The study showed that both macambira as the xique-xique may well 

be used as tools in a program of rehabilitation of degraded areas, due to improvements in 

the soil physical structure and more percentage of organic matter present in their zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UFCG/BIBilOT 
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environment, and on further amount of species there can be perpetuated and the high rate 

of success in the months from December to July, also serves as the historical and cultural 

that could be used as an alternative to animal foraging. 

Keywords: Desertification; Cariri eastern; Caatinga plants; Crops xerophilous 
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1. INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A microrregiao dos Cariris Paraibanos (Ocidental e Oriental) pertence a 

Mesorregiao da Borborema. Todo o modo de producao dessa regiao tern caracteristicas 

peculiares totalmente adaptadas para as condicoes semiaridas ali apresentadas. Alem de 

la serem registrados os mais baixos indices pluviometricos do Estado, a natureza 

edafica, segundo BRASIL, 1972 e PARAIBA, 1997 de forma geral e de solos 

originarios de rochas cristalinas, rasos e pedregosos, pouco lixiviados, com 

predominancia de erosao laminar e fertilidade, embora variada, normalmente boa, que 

refletem sobre a atividade agricola e em diversas localidades aponta ainda para o modo 

de subsistencia utilizando-se de baixos indices tecnologicos de produ9ao. Com rela9ao 

ao numero de habitantes, o Cariri mesmo sendo de povoamento antigo, apresenta baixos 

indices de densidade populacional. A irregularidade das chuvas e a elevada temperatura 

juntamente com a a9ao antropica representada pela explora9ao da pecuaria extensiva, da 

agricultura e do corte seletivo de arvores para lenha e carvao, tern contribuido para uma 

degrada9ao acelerada desse ecossistema, sendo um das mais expressivas areas da 

Caatinga onde o processo de degrada9ao edafico, hidrico e de sua vegeta9ao encontra-se 

em indices elevados. 

Devido ser originario de um processo dinamico, e dificil determinar uma causa 

unica para a desertifica9ao das terras, tendo em vista que ela geralmente resulta de um 

sem numero de causas e efeitos que se entrela9am, seja essa origem antropica, climatica, 

ou edafica, mas sempre formando um quadro extremamente complexo. O uso e o 

manejo inadequado dos solos e o extrativismo exagerado sao apontados como as 

principais causas de origem antropica relacionadas com a desertifica9ao. Quanto a 

intensidade, o processo encontra-se concentrado em pontos especificos do bioma 

Caatinga, que como um todo, resulta de um conjunto de procedimentos exploratorios 

ecologicamente incorretos e sua gravidade se expressa por meio da degrada9ao conjunta 

de ativos ambientais, como solo, biodiversidade e recursos hidricos. Neste contexto o 

Serido e o Cariri paraibanos aparecem como nucleos deste perverso processo. 

Sao notorios os processos de agriculturiza9ao e pecuariza9ao na regiao, existindo 

desde comunidades centenarias. Particularmente nos ultimos dez anos, verificou-se 

1 



Introducao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

atraves do aumento da implantacao de programas de Reforma Agraria (tipo Projetos de 

Assentamento, Banco da Terra e Credito Fundiario), que o desmate e o 

desflorestamento tambem se intensificaram, e ja podem ser observados nucleos de 

desertifica9ao, onde nota-se a persistencia de algumas especies nativas, como o xique-

xique e a macambira que devido a rusticidade, nao exigem maiores teores de nutrientes 

e agua para se desenvolverem. A presen9a dessas plantas da-se de forma espontanea por 

todo o Cariri paraibano. 

Essas especies ocupantes de areas extremamente degradadas formam "boladas", 

reboleiras ou "partidos", aonde a prote9ao do solo chega a niveis elevadissimos, pois 

elas promovem um "fechamento" natural permitindo a reten9ao de materia organica 

produzida pelas plantas existentes em seu entorno, ou mesmo advindo das enxurradas 

que ali se depositam e ainda da a9§o do vento. Nessas reboleiras cria-se um ambiente 

propicio para a reestrutura9ao do solo erodido, principalmente no que tange ao acumulo 

de materia organica e reten9ao de umidade, propiciando a germina9ao de sementes de 

diversas especies nativas, que ali conseguem germinar, desenvolver-se, completar seu 

ciclo e se perpetuarem, tornando a reboleira um verdadeiro banco de germoplasma "in 

situ", isso sem falar o incontavel numero de especies da fauna que ali se abrigam. 

Ao observar-se a arquitetura do xique-xique em seu habitat natural, ve-se que no 

interior de suas hastes alastradas em forma de candelabra, propicia o desenvolvimento 

de inumeras especies proprias da vegeta9ao de caatinga e devido encontrar-se protegida 

por um emaranhado de espinhos contidos em suas estruturas, conseguem ali completar o 

seu ciclo biologico, formando um banco de germoplasma natural e ainda servir de 

forragem para os animais que ali co-habitam. 

Na macambira, observa-se seu caule cilindrico cujas folhas ali se dispoem em 

verticilos de quatro folhas, opostas duas a duas. As bordas dessas folhas, da base ao 

apice, sao repletas de aculeos em forma de virgula, ou unha-de-gato, distribuidos 

irregularmente ora voltados para a base, ora virados para a ponta da folha. A distancia 

entre esses espinhos varia em um mesmo limbo, de 2 a 4 cm e nao existe simetria na 

distribui9ao de um lado com rela9ao ao outro. Esse emaranhado de folhas cheias de 

espinhos se entrela9am a medida que cobre uma significativa area e, como afirma o 

homem do campo em sua linguagem habitual, forma-se o "partido" de macambira, 

dificultando a entrada de animais para se alimentarem das plantas que ali brotam e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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emergem no seu entorno, propiciando o aumento da biodiversidade e uma protecao 

natural para os pequenos animais em relacao aos predadores. 

Torna-se fundamental a atencao do produtor do semiarido na utilizacao dessas 

plantas para a ocupacao das areas degradadas e dos espacos com tendencias a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

desertifica9ao. A l i o intemperismo intensifica suas a9oes justamente nos locais mais 

antropizados, onde as praticas agricolas preservacionistas nao foram utilizadas, 

necessitando, nesses e sp a 9 0 S erodidos, a implementa9ao de cordoes biologicos com 

plantas xerofilas visando conter o avan90 da degrada9ao de forma ecologica e podendo 

ainda gerar renda atraves da utiliza9ao dessas especies no arra9oamento de animais, 

explora9ao esta que foi largamente empregado durante os anos das grandes secas. 

Hoje, a reposi9ao dessas especies a natureza, e pratica incomum ao atual habitante 

do semi-arido, utiliza-las como resgate historico-cultural na recupera9ao de areas 

degradadas e fundamental para o combate a degrada9ao das areas antropizadas e para o 

resgate da biodiversidade do Cariri. Os habitantes do semiarido e das areas afetadas pelo 

processo da desertifica9ao necessitam de uma interven9ao no sentido de serem 

"reeducados" e resgatados na sua identidade, de modo que possam entender todo o 

processo de vivencia dos ancestrais militaram, criaram educaram e constituiram 

patrimonio, mesmo quando a desertifica9ao ja se acentuava em epocas remotas. As 

saidas, muitas vezes, encontram-se na propria caatinga. 

Fundamenta-se, para tanto, a resiliencia deste ambiente, provando que o mesmo 

possui a capacidade de se regenerar de a9oes antropicas e observando-se que o ao redor 

dessas plantas encontram-se maiores teores de materia organica e umidade, alem de um 

maior numero de especies e familias, bem como maior quantidade de individuos. No 

seu entorno tambem existe maiores quantidades de oferta forrageira (materia seca), e 

que a propaga9ao vegetativa pode ser realizada com exito em quase todos os meses do 

ano. Porem sob que otica objetiva-se entender o dinamismo deste bioma? O atual 

modelo economico se coaduna com o espa90 temporal dessa resiliencia? 

O Objetivo geral desse estudo foi o desenvolvimento de metodologias com a 

utiliza9ao de especies nativas da caatinga: o xique-xique e a macambira na recupera9ao 

de areas degradadas no Cariri Paraibano. 

Os objetivos especificos envolvem estudos de analises de solos, de estrutura fisica e 

de fertilidade no interior e no exterior das reboleiras de xique-xique, em profundidades 
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diferentes. Estudar a diversidade floristica do extrato arboreo-arbustivo e do herbaceo 

forrageiro no interior e no exterior das reboleiras, e promover o reencontro do homem 

do semiarido com especies tradicionais da flora regional, que podem ser utilizadas no 

forrageamento animal e alimentacao humana, que atualmente encontram-se esquecidas, 

e conscientiza-lo de que elas podem tornar-se lavouras xerofilas de cunho ecologico-

econdmico. 
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2. R E V I S A O D E L I T E R A T U R A 

2.1 Areas Degradadas no Semiarido zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

No Brasil, o Semiarido ocupa aproximadamente 970.000 km2, uma vasta area 

equivalente a 48 % da area total da regiao Nordeste e 12 % do territorio national, segundo 

Ab'Saber (1996), Barbosa (2000) e MINISTERIO DA INTEGRA£AO REGIONAL - M I N 

(2005). O Semiarido brasileiro e um dos maiores, mais populosos e mais umidos do mundo. 

Vivem nessa regiao 18 milhoes de pessoas, sendo 8 milhoes na zona rural (IBGE, 2004). 

Nove estados compoem a regiao do Semiarido: norte de Minas Gerais, sertoes da Bahia, 

Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraiba, Rio Grande do Norte, Ceara e Piaui, ocupando uma 

area equivalente aos territorios de Franca e Alemanha, somados (NOGUEIRA, 1994). 

Como o conceito de desertificacao nos encaminha para a degradacao das terras nas 

zonas de clima seco e a retirada da vegetacao e a acao mais comum que pode desencadear 

esse processo, espera-se que algumas das suas conseqiiencias mais serias estejam relacionadas 

aos solos das regioes afetadas, em decorrencia do aumento da erosao e os seus efeitos na 

fertilidade. Segundo VASCONCELOS SOBRINHO (1978), o processo e baseado 

principalmente na metodologia dos indicadores da desertificacao, seguindo a orientacao geral 

da Conferencia daszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Na96es Unidas sobre Desertifica9ao (1977). Em seus trabalhos, o autor 

discute o que considera ser a voca9ao pre-desertica do poligono das secas condicionada por 

"um equilibrio ecologico instavel decorrente do regime pluviometrico de baixo indice de 

precipita96es e extrema irregularidade, dos solos rasos com limitada capacidade de reten9ao 

de agua, amplo fotoperiodismo e ventos secos e quentes com forte poder de desidrata9ao". E 

ainda caracteriza os nucleos de desertifica9ao como sendo: "areas onde a degrada9ao da 

cobertura vegetal e do solo alcan90u uma condi9ao de irreversibilidade, apresentando-se 

como pequenos desertos ja definitivamente implantados dentro do ecossistema primitivo". 

Esse uso, por sua vez, esta relacionado principalmente as atividades agropecuarias, 

numa estrutura fundiaria que atualmente se caracteriza pelo predominio das pequenas 

propriedades, onde a pequena disponibilidade de terras, associada a escassez de capital dos 

produtores rurais, impede a reprodu9ao de algumas tecnicas antigas de manejo dos solos, 

principalmente aquelas baseadas no pousio anual dos mesmos, o que acaba acarretando forte 

impacto que se repercute nao apenas nesses elementos naturais, mas tambem, entre outros, na 
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vegetacao nativa. Alem disso, quando analisa-se a constante reparticao das grandes 

propriedades por ocasiao dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA implanta9ao de inumeros Projetos de Assentamentos, PEREIRA 

(2006) destaca que, grande parte das terras destinadas a reforma agraria existentes na Paraiba, 

herdaram um passivo ambiental elevado e nao detectado nos estudos preliminares de 

desapropria9ao, agravando-se ainda mais o quadro quando essas terras foram parceladas e 

submetidas a determinados tipos de usos. 

Em rela9ao as terras onde ocorreram desapropria96es para fins de reforma agraria 

nessa regiao, a situa9ao dos assentamentos e identica, nas causas e nas consequencias, ao 

restante da maioria das propriedades no que diz respeito as dificuldades de se desenvolver 

uma atividade economica ao mesmo tempo competitiva e ambientalmente sustentavel. Isto 

porque, alem das questoes relacionadas a inadequa9ao do tamanho dos lotes de terras que sao 

distribuidos, ocorrem inumeras dificuldades em fazer com que os instrumentos de credito e 

extensao se fa9am presentes, de maneira satisfatoria. Dessa forma, todos esses elementos 

contribuem decisivamente para que o disciplinamento do uso dos recursos naturais 

(preserva9ao da mata ciliar, nao utiliza9ao da reserva legal, etc.) existentes nesses projetos e 

discutidos com os assentados, sejam pouco respeitados (PEREIRA, 2006). 

SOUZA et al.(2009) afirmaram que nos trabalhos que tern abordado a desertifica9ao 

no Cariri com base no desmatamento, quase sempre se faz men9ao a erosao e a conseqiiente 

perda ou diminui9ao da fertilidade dos solos nas areas consideradas degradadas, embora, nao 

apresente nenhuma analise laboratorial que comprove essa observa9ao. 

Em geral, os solos da Regiao Semiarida do Nordeste do Brasil sao pouco ferteis, 

devido principalmente, a baixa disponibilidade de Nitrogenio e Potassio (SAMPAIO et al., 

1995). A regiao e caracterizada pela predominancia de pequenas propriedades com mao-de-

obra familiar, cultivos agricolas de subsistencia e pecuaria baseada no pastoreio da vegeta9ao 

nativa. O aumento da intensidade do uso do solo e a redu9ao da cobertura vegetal nativa do 

Semiarido nordestino tern levado a degrada9ao dos recursos naturais, e em especial a redu9ao 

da fertilidade do solo (MENEZES et al., 2002). 

Os problemas de ordem ambiental e antropica da Caatinga sao agravados pela baixa 

fertilidade natural dos seus solos que sofrem limita96es tanto pela presen9a de pedregosidade 

como pela escassez de agua (PAES-SILVA, 2002), alem profundidade do perfil, geralmente 

raso, da dificuldade de drenagem e do excesso de sodio (Na+) trocavel (SILVA, 2000). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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As variacoes de ambientes e de paisagens devem ser destacadas como as 

caracteristicas mais marcantes da regiao semiarida. Fortemente associado a esse fator tem-se o 

relevo que e muito variavel e em sua maioria apresenta-se como suave ondulado com altitudes 

variando de 300 a 500 m (SILVA et ai, 1993). 

A associacao dos fatores edaficos e das acoes antropicas produzem mosaicos de 

vegetacao, fazendo com que a caatinga apresente uma enorme variabilidade espacial e 

temporal, mesmo quando e vista atraves de estereotipo de afloramento de rochas onde 

predominam xique-xique e macambira (MIRANDA, 1986). ARAUJO FILHO (1986) explica 

que essa variabilidade na composicao e no arranjo de seus componentes botanicos se deve a 

respostas aos processos de sucessao e de diversos fatores ambientais, onde a densidade de 

plantas, a composicao floristica e o potencial do estrato herbaceo variam em funcao das 

caracteristicas de solo, pluviosidade, altitude, relevo, azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA?6es antropicas, etc. 

Segundo MEDEIROS (1999) e SALCEDO et al. (1999), o grau de cobertura afeta os 

teores de Ca, Mg e Na, e, por conseguinte, afeta tambem a soma de bases. Segundo ainda 

esses autores, os maiores valores desses elementos quimicos, foram encontrados sob 

vegeta?ao densa, e os menores sob vegetacao aberta. Os maiores teores associados com a 

cobertura densa, provavelmente resultaram dos maiores aportes de serrapilheira na superficie 

e dentro do solo, apesar dessas areas apresentarem presenca marcante de cactaceas, que pouco 

contribuem para o aporte dessa manta. Nesses locais havia uma quantidade maior de 

serapilheira, em relacao aos outros graus de cobertura, devido esta ficar bem mais protegida 

do arraste das chuvas intensas. A renovacao natural do sistema de raizes finas, tambem resulta 

no aporte de nutrientes. 

A presenca de fitomassa, alem de acarretar maior aporte de Carbono (C), tambem tern 

influencia nas propriedades do solo, uma vez que atua como isolante entre o solo e a 

atmosfera. A cobertura eficiente do solo impede a acao direta das gotas de chuvas, mantendo 

mais estavel as varia96es de temperatura e umidade, favorecendo o desenvolvimento do 

sistema radicular e a atividade microbiana, contribuindo para a criacao de um ambiente mais 

favoravel a agrega9ao das particulas do solo e conseqiientemente melhoria da qualidade do 

solo (WENDLING et al., 2005). 

SOUSA (2006) verificou nas condi96es do Cariri Paraibano, que os maiores teores de 

materia organica e demais elementos estao nas ilhas de macambiras e xique-xiques, apesar de 

parte do solo estar desnudo e que essas plantas retem solo devido a sua densidade zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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populacional criando uma verdadeira barreira dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA reten9ao dos mesmos com suas raizes, que se 

entrela9am e formam emaranhados naturais (redes de reten9ao de solos e materia organica), o 

que propicia tambem, a cria9ao de um ambiente favoravel a germina9ao de sementes levadas 

pelo vento, chuva e animais, (passaros, anflbios, lagartos, e outras) e tern seu 

desenvolvimento favorecido pelos maiores teores de nutrientes ali disponibilizados. Silva, 

apud BESS A (1982), afirmou que a macambira pode se apresentar em gerais ou em partidos 

muito densos, chegando a cerca de 20.000 plantas por hectare. 

A falta de cobertura vegetal e um dos fatores que exerce influencia mais relevante nas 

perdas de solo por erosao. Em estudos realizados, no Cariri Paraibano, durante um periodo de 

oito anos, ALBUQUERQUE et al. (2002) constataram perdas medias de solos da ordem de 3 

e 30 t.ha/.ano, em pastagens e campos agricolas respectivamente e apenas 0,1 t.ha/.ano em 

areas sob vegeta9ao nativa. 

A grande radia9ao solar quando associada as chuvas torrenciais, tao comuns nas 

regioes semi-aridas, sao citadas por ARAUJO (2005) como elementos de grande importancia 

na perda de C-CO2 do solo. Assim quanto mais exposto o solo estiver, maior sera a sua 

degrada9ao, a ocorrencia de chuvas torrenciais acaba por levar sob forma erosiva todo o 

material desagregado, sendo a radia9ao solar um dos principals agentes desencadeadores da 

rela9ao desagrega9ao e erosao. Analisando-se tambem os efeitos relativos a distribui9ao 

espacial das chuvas na zona semiaridas, e comum que esta se caracterize pela elevada 

heterogeneidade, ocorrendo que, enquanto alguns setores podem receber uma precipita9ao 

esperada ou mesmo acima da media estimada, em outras areas as chuvas podem ficar muito 

aquem desse valor. Portanto, as medias pluviometricas sao medidas muito distantes do que 

realmente acontece nessas terras. 

Destaca-se que as defini9oes foram constituidas para designar a problematica de 

ressecamento dos solos e avan90 do deserto do Saara na regiao do Sahel, Africa, sendo que, 

atualmente, seu uso ocorre quase que indistintamente por diversos estudiosos, politicos, 

sociedade civil, como tambem pela midia tecnica e informational. Portanto, se faz oportuno 

diferenciar desertiza9ao e desertifica9ao, conforme orientam NASCIMENTO et al., (2007). 

Tomando por base RUBIO & BROCHET (1998), e possivel diferenciar desertiza9ao 

da ideia de desertifica9ao. O primeiro termo deve ser usado para designar a forma9ao ou 

expansao de biomas naturais deserticos, atraves das eras geologicas. De outro lado, 

desertifica9ao foi o termo concebido para designar os processos de degrada9ao das terras zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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induzidos pelo homem. Dai por que, optar por esta alcunha e, de quando em quando se usar a 

expressaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA degrada9ao/desertifica9ao para melhor referenciar a discussao em pauta, evitando 

jargoes, cliches e generaliza96es sem maiores criterios. Por isso, e importante nao aceitar a 

desertifica9ao pelo senso comum, ou mesmo cientificamente elaborada como um conceito 

raso, que genericamente responde pelas variadas formas de expansao de desertos naturais ou 

degrada96es ambientais, como em algumas areas no Brasil, especialmente na Regiao 

Nordeste. 

A desertifica9ao e um processo dinamico, e por isso torna-se por demais complexo 

determinar uma causa apenas para explica-lo em sua totalidade, tendo em vista que ela 

geralmente resulta de um rol de causas e efeitos que se entrela9am, porem todos oriundos de 

formas de degrada9ao. Muitos autores procuram conceituar a desertifica9ao, porem todos sao 

unanimes em citar formas de degrada9ao como precursor do processo de desertifica9ao 

(SOUZA et al., 2009). 

Para Mainguet (1992) a desertifica9ao e revelada pela seca, que se deve as atividades 

humanas quando a capacidade de carga das terras e ultrapassada; ela procede de mecanismos 

naturais que sao acelerados ou induzidos pelo homem e se manifesta atraves da degrada9ao da 

vegeta9ao e dos solos e provoca na escala humana de uma gera9ao, (25-30 anos), uma 

diminui9ao ou destrui9ao irreversivel do potencial biologico das terras e de sua capacidade de 

sustentar suas popula96es. Essa defini9ao pode ser a mais abrangente, pois enfatiza as 

causas humanas e os parametros climaticos, sobretudo a seca, agindo como reveladores dos 

processos de degrada9ao. Como conclusao, compreende-se que a desertifica9ao e uma crise 

ambiental cujo termino e o surgimento de paisagens deserticas, caracterizada pela degrada9ao 

com o desaparecimento irreversivel de algumas especies vegetais e pelo esgotamento defini-

tivo dos pianos de agua superficiais, baixa dos len9ois freaticos e pelo aumento da degrada9ao 

dos solos em virtude de uma exacerba9ao dos processos de erosao hidrico e eolico. 

Na visao de Drew (1998): desertifica9ao e um vocabulo de significado amplo, que 

inclui varias altera96es climaticas, ecologicas e geomorfologicas que diminuem a 

produtividade biologica de uma area tornando-a enfim inaproveitavel para a agriculture. 

Bertoni e Neto (1999) tambem descrevem este processo ao discorrer sobre a 

degrada9ao dos solos afirmam que: os solos em que os homens tentam fundar novas 

civiliza9oes estao desaparecendo, levados pela agua e varridos pelos ventos. Atualmente, a 

destrui9ao da finissima camada viva do planeta aumenta numa propor9ao nao igualada na zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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historia. E quando essa delgada camada - o solo - desaparecer, as regioes ferteis que existiram 

serao desertos inabitaveis. 

Por fim, desertifica9ao e um fato que deve ser entendido com fenomeno integrador de 

processos economicos, sociais e naturais e /ou induzidos que destroem o equilibrio dos solos, 

da vegeta9ao, do clima e da agua, bem como a qualidade de vida nas areas sujeitas a uma 

aridez edafica e/ou climatica. Porem e importante vislumbrar a desertifica9ao como um 

acumulo de fatores degradatorio de diversas origens que montam uma complexa teia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2 Especies Nativas da Caatinga: O xique-xique e a macambira 

2.2.1 O xique-xique {Pilosocereus gounellei) 

O xique-xique e uma planta da familia Cactaceae, de tronco ereto com galhos laterals 

afastados e descrevendo suavemente uma curva ampla em dire9ao ao solo. Suas brota9oes 

basais desenvolvem-se horizontalmente, para depois ficarem na vertical em forma de 

candelabro contendo "costelas" com grande quantidade de espinhos, (GOMES, 1977). Alem 

de proporcionar a forma9ao de uma area de reserva nutritional bastante significativa 

i 

(ANDRADE-LIMA, 1960), esta cactacea desenvolve-se nas areas mais secas da regiao semi-

arida do Nordeste, em solos rasos, sobre rochas e se multiplica regularmente, cobrindo 

extensas areas da caatinga. Sua distribui9ao ocorre principalmente nos estados do Ceara, Rio 

Grande do Norte, Bahia GOMES (1977) Piaui, Paraiba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe 

(LIMA 1996). 

Em determinadas Regioes Semiaridas do Nordeste Brasileiro, as cactaceas nativas, ao 

lado de poucas alternativas alimentares, tem sido utilizadas nos periodos de secas 

prolongadas, como um dos principals suportes forrageiros dos ruminantes. O xique-xique e 

uma cactacea bastante comum no semiarido nordestino, desenvolvendo-se muito bem nas 

areas mais secas da regiao semi-arida; cresce em solos rasos, em cima de rochas e se 

multiplica regularmente, cobrindo extensas areas (GOMES, 1977). 

Na epoca da seca essa planta e utilizada pelos agropecuaristas, como uma alternativa 

para alimenta9ao dos animais. A parte aerea da planta e cortada pelos produtores rurais e 

queimada para a elimina9ao dos espinhos, sendo oferecida posteriormente para os animais. 

Em muitas propriedades existe a cultura de se queimar as plantas na propria caatinga, por 
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meio de coivaras para que os ariimais se alimentem diretamente no campo. (ARAUJO 

FILHO, 1995.) 

Essa pratica tern causados serios danos a vegetacao de Caatinga, visto que as plantas 

queimadas por inteiro nao rebrotam e morrem. Entao a cada seca milhares de pes de xique-

xique morrem e nao sao repostos devido a um fator cultural de nao se cultivar essa cactacea, 

existindo pois o risco do mesmo entrar em extincao. O xique-xique apresenta frutos atrativos 

que sao consumidos in natura pela populacao. A ausencia de dados na literatura sobre a 

composicao fisicoquimica desse fruto mostra a falta de caracterizacao e informacoes 

nutricionais que permitam a recomendacao desses alimentos de uma forma mais ampla. 

Quanto a composicao quimica-bromatologica do xique-xique, os percentuais de materia seca 

e proteina bruta foi de 13,59 % e 4,91%, respectivamente e o teor de cinzas encontrado foi 

19,80% SILVA(1998). 

As cactaceas, notadamente pelo seu mecanismo CAM (Metabolismo Acido das 

Crassulaceas), conseguem atravessar grandes periodos de seca, permanecendo suculentas e 

podendo servir de racao para os animais que ali co-habitam. A maioria dos animais que vivem 

na Caatinga, nao consegue penetrar nessa barreira natural para o interior dessas "reboleiras"1, 

fazendo com que se concentre em seu interior uma maior diversidade de especies da flora, e 

notadamente as plantas que servem de forragem, ali conseguem completar seu ciclo, lancando 

suas sementes dentro e fora dessas reboleiras e, por conseguinte, perpetuando-se. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2.2 A Macambira {Bromelia laciniosa) 

A macambira e uma planta da familia das bromeliaceas, do genero Bromelia. Esta 

presente nas areas secas do Nordeste, desde a Bahia ate o Piaui. Tern raizes finas, caule de 

forma cilindrica e folhas (constituidas de duas partes distintas: base dilatada e limbo) 

distribuidas em tomo do caule. O tamanho da planta e variado e o seu fruto e uma baga de tres 

a cinco centimetros de comprimento e diametro variando de 10 a 20 milimetros. Quando 

maduras, as bagas sao amarelas, lembrando um cacho de pequenas bananas. 

1 Segundo a Infopedia, reboleira e parte mais densa de um bosque ou de uma seara, onde ha menos 

espacos vazios. 
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BESS A (1982) afirmou que a macambira medra, de preferencia nas caatingas alta ou 

baixa, no gramichal, como se diz vulgarmente. Ela cresce debaixo de outras arvores ou nas 

clareiras deixadas por estas, cresce indiferente e agressiva entremeada de arbustos, ervas e 

cipos, formando pequenos partidos ou grandes gerais. Nestes, porem, esta sempre unida, 

ligadas umas as outras por estolhos rizomaticos, que vao ficando caducos, envelhecidos, a 

medida que a planta nova cria raizes na terra ou se situa numa expressao muito verdadeira de 

nosso caboclo. 

A reproducao normal desta bromelia e agamica; cada planta emite dois ou tres 

estolhos que saem das axilas das primeiras folhas, acima do nivel do solo. Estes estolhos se 

alimentam com as reservas do caule, ao qual ainda esta preso, e um tecido meristematico de 

cor branco-cera. E na verdade uma gema onde se distinguem muitas camadas concentricas em 

torno de um nucleo central, que vao se diferenciando e se transformando em escama, esse 

broto terminal continua crescendo ate que encontra terra firme, onde emite raizes, fixa-se e 

brotam as primeiras folhas, ja armadas de pequenos aculeos recurvados para o apice ou para a 

base das folhas, em formato de unha-de-gato. A macambira tambem se reproduz por 

sementes. BESSA (1982). 

Aproveitada na alimentacao dos animais (ou ate mesmo do homem) durante os longos 

periodos de seca. Da base das folhas e extraida uma massa, da qual se fabrica um tipo de pao. 

E uma especie que pouco se tem referencias, apesar de ser vista como uma das alternativas, 

oferecidas pela caatinga, para pequenos criadores do Nordeste como complementacao 

alimentar de suas criacoes (caprinos, ovinos e suinos), e assim durante o periodo de estiagem 

reduzir custos, atraves de um manejo adequado e sustentavel. Ela possui na sua parte aerea, 

4,9% de proteina bruta, 2,8% de amido e 1,1% de calcio. Apresenta folhas dispostas na forma 

de roseta, onde se acumula agua; tem raiz tipo fasciculada e, por conta dessa caracteristica 

pode ser utilizada no combate a erosao (MANERA & NUNES, 2001). 

De acordo com L I M A (1996), a parte utilizada da macambira sao as folhas e o 

pseudocaule (cabeca) na alimentacao de bovinos, caprinos e suinos quando queimados. Serve 

tambem para o fabrico de farinha para os anos de seca mais acentuada. Na sua bromatologia 

destaca-se os teores de 4,9% de proteina bruta na parte aerea e de 41,65 % de amido em suas 

raizes, bem como os teores de calcio de 1,15 % na parte aerea e de 0,92 % em suas raizes. 

(EMBRAPA CPATSA; IP A). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Segundo BESS A (1982), nos municipios de Soledade, Cabaceiras, Sao Joao do Cariri, 

Sume e Campina Grande no estado da Paraiba, os processos de aproveitamento dessa 

bromelia na alimentacao do gado consistem em aceirar e queimar no proprio local, com 

prejuizo quase que total dos gerais de macambira. Outro meio utilizado e arrancar as plantas 

com um gancho de ferro de dois dentes presos a um cabo comprido e em seguida encoivarar e 

queimar. Esse sistema de fogo e queima tem consequencias desastrosas, pois queimando as 

folhas e assando as cabecas, o fogo, em sua passagem vai destruindo tambem as plantas novas 

e os estolhos. Alem disso, acoitado pelo vento, o fogo transpoe os aceiros e se alastra, 

devastando a mata com incalculaveis prejuizos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

33. Manejo da Caatinga 

Os ecossistemas da regiao das caatingas e florestas deciduas do Nordeste abrangem, 

assim, as especificidades do dominio morfoclimatico das caatingas, sejam elas arbustivas ou 

arboreas. A caatinga compreende o Sertao, o Serido, o Curimatau, a Caatinga propriamente 

dita e o Carrasco. As diferencas dessas regioes sao vislumbradas a partir dos volumes de 

precipitacoes pluviometricas, do relevo e da fragilidade ou nao de seus solos de acordo com a 

nova classificacao. A vegetacao do bioma e constituida, em geral, por especies lenhosas e 

herbaceas, de pequeno e medio porte (embora tambem haja fisionomias de porte arboreo), 

geralmente caducifolias, que perdem suas folhas no initio da estacao seca, e por cactaceas e 

bromeliaceas. Quanto a flora, ocorrem na Caatinga 932 especies, das quais 380 (40%) sao 

endemicas, ou seja, exclusivas da Caatinga (MMA, 2002). 

A resiliencia da Caatinga e lenta devido a maioria das plantas da Caatinga sao 

adaptadas a sazonalidade de chuvas com a deciduidade foliar (BARBOSA, et al, 2003). A 

perda de folhas na estacao seca impede as plantas de realizarem a fotossintese e, 

conseqiientemente, de aumentarem sua biomassa. Portanto e de suma importancia saber que 

modelo adotar quando for manejar ou implementar qualquer que seja o projeto nesse bioma. 

A producao de biomassa com plantas nativas permite o desempenho de outras 

atividades economicas concomitantes na mesma propriedade rural. Outro aspecto positivo do 

uso da vegetacao nativa para producao de biomassa e a relativa rapidez de seus ciclos. 

Segundo os dados de Sampaio et al. (1998), a caatinga restabelece a biomassa initial em uma 
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prazo de tempo relativamente menor que o de monoculturas de eucalipto e pinheiro, 

possibilitando ciclos de corte mais curtos 

A pecuaria extensiva, com um numero de animais acima da capacidade de suporte do 

Semiarido, exerce uma pressao muito grande sobre a biodiversidade local, tanto pela 

eliminacao lenta das plantas mais palataveis, como pela compactacao do solo devido ao 

pisoteio excessive Sao necessarios ate 25 hectares de terra, dependendo do local, com 

vegetacao nativa para a manutencao de um bovino adulto, isto nos anos de chuvas, ja que nas 

secas a pecuaria extensiva torna-se inviavel. (MENDES, 1997). 

Ultimamente novas formas de manejo de caatinga tem sido indicadas, visando 

aumentar sua produtividade forrageira. Os metodos de manejo conhecidos por "Raleamento 

de Caatinga com Enriquecimento" e "Rebaixamento de Caatinga" sao os mais difundidos. O 

Primeiro consiste na eliminacao das especies arbustivas e arboreas nao forrageiras, com o 

subseqiiente enriquecimento da area, mediante o plantio de forragens nobres. O segundo visa 

tornar mais baixa a copa das forrageiras lenhosas para facilitar a coleta de ramas pelos 

animais, especialmente, pelos caprinos e ovinos (MENDES, 1977). E feito pela poda dos 

arbustos e arvores forrageiras, de modo que a rebrota fique ao alcance do gado (ARAUJO 

FILHO, 1986). 

Estes metodos de manejo da caatinga para fins pecuarios devem ser vistos dentro da 

dualidade de posicao: Aumento da produtividade e das condicoes socio-economicas da 

populacao versus aumento da antropizacao e possivel queda da biodiversidade (SAMPAIO, 

1987). As proprias instituicoes de fomento de credito e assistencia tecnica nao contemplam 

pianos de manejo para esse bioma, um exemplo claro sao as orientacoes que usualmente sao 

repassadas aos agricultores para implantacao de areas para pastejo com capins e braquiarias. 

A palma forrageira e a unica cactacea que possui alguma forma de linha de credito. 

Segundo o IPA os custos relativos a implantacao de um hectare de palma, variam de 

acordo com os espacamentos utilizados, como pode ser observado na Tabela 1. 

Tabela 1. Estimativa de custo (R$) de implantacao de um hectare de palma, em quatro 

espacamentos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Discriminacao Custos para os espacamentos 

2,0 xl,0m 1,0x0,2m 1,0 x0,5m 3,0 xl,0x0,5m 

Preparo do solo 90,00 90,00 90,00 90,00 

Plantio 150,00 300,00 450,00 165,00 

"Sementes" de palma e transporte 120,00 405,00 825,00 210,00 
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Adubacao organica 

Adubacao com fosforo 

Capinas 

Total 

Fonte: Santos et al. (2006) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A palma e uma forrageira bem adaptada as condicoes do Semiarido, suportando 

grande periodo de estiagem devido as propriedades fisiologicas, caracterizadas por um 

processo fotossintetico que resulta em grande economia de agua, normalmente e colhida 

manualmente e, dependendo do espacamento e da necessidade do criador, pode ser colhida 

em intervalos de dois ou quatro anos, sem perda do valor nutritivo (FARIAS et al., 1989). 

O plantio da palma usualmente e realizado no terco final do periodo seco, pois quando 

se iniciar o periodo chuvoso os campos ja estarao implantados, evitando-se o apodrecimento 

das raquetes que, plantadas na estacao chuvosa, com alto teor de agua e em contato com o 

solo umido, apodrecem, diminuindo muito a pega devido a contaminacao por fungos e 

bacterias. E importante que a palma seja tratada como cultura, pois a mesma responde muito 

bem a capinas e rocos. Em plantios adensados devem ser efetuadas, em media, tres capinas 

por ano. Em Sao Bento do Una - PE, quando foi feita rocagem, foram obtidos aumentos 

acima de 100% na producao de forragem, quando comparada com a palma sem trato cultural. 

Em plantios tradicionais, os tratos culturais podem ser um roco no final da estacao chuvosa 

(SANTOS et al., 2006). 

O Fator cultural de alimentar os rebanhos com cactaceas e plantas que convivem com 

a seca esta diminuindo e caindo em desuso pelo homem do cariri e do sertao em detrimento 

do desmatamento, do revolvimento brutal do solo e de praticas como as queimadas, brocas, 

coivaras, etc. muitas vezes financiadas pelas instituicoes de credito oficiais. 

A diversidade ambiental da caatinga cria diferentes cenarios de desenvolvimento local, 

o que necessariamente requer uma atencao especial quanto a dinamica da reforma agraria e 

uso do solo. E de fundamental importancia que se observe: a capacidade produtiva das areas a 

serem desapropriadas, no tocante a producao agropecuaria e florestal, a sua localizacao 

geografica (se esta dentro de APP's - Areas de Protecao Permanente) e os possiveis impactos 

ambientais, devem ser analisados profundamente antes, durante e depois da implementacao 

dos projetos de Assentamentos Rurais. Isto permitira iniciativas positivas de sustentabilidade, 

condicionantes para permanencia do homem no campo e em consonancia com a conservacao 

dos ecossistemas presentes no Bioma Caatinga. (PEREIRA, 2006). 

450,00 

180,00 

540,00 

1.530,00 

450,00 

180,00 

585,00 

2.010,00 

450,00 

180,00 

720,00 

2.715,00 

450,00 

180,00 

540,00 

1.635,00 
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De acordo com o PNUD/FAO/IBAMA (1993, apud FRANCELINO, et al, 2003, 

p.80), os recursos florestais sao, geralmente, os primeiros a serem explorados pelos 

assentados, assumindo importante papel no contexto economico e social desses projetos. Seus 

produtos constituem, alem de fonte de energia primaria, um importante complemento de 

renda. 

Segundo Ab'Saber (1999), no Bioma Caatinga ha muito mais gente do que "as 

relacoes de producao ali imperantes podem suportar". A dificuldade em obtencao de renda por 

parte dos agricultores toma o desenvolvimento de atividades sustentaveis uma ferramenta 

importante para favorecer a permanencia do homem no campo, e a prevalencia de uma 

sobrevidajusta. 

Alem das inumeras justificativas para a conservacao das caatingas, baseadas na 

preservacao da diversidade genetica e na importancia para outros recursos naturais como solo, 

agua e fauna, o valor extrativista deste ecossistema e particularmente crucial em regioes onde 

atividades agricolas sao comuns como as queimadas constantes, uso do solo irregular e 

extracao de madeira para diferentes finalidades. Portanto, a preocupacao com a conservacao e 

preservacao dos recursos naturais sera condicao indispensavel para se prever o uso regular da 

terra pelos agricultores, bem como descobrir e desenvolver metodos alternatives e nao 

destrutivos de usos dos recursos naturais que sejam aplicaveis a regiao. Desta foram toma-se 

evidente e urgente o conhecimento da flora, fauna, solo e clima com informacoes 

fundamentals para o desenvolvimento de quaisquer estrategias de acoes, evidenciando o valor 

da biodiversidade, alem do resgate de praticas culturais centenarias que venham somar para 

um melhor planejamento de manejo, usos e enriquecimento da caatinga. (KAGEYAMA, 

1987). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3. M A T E R I A L E METODOS 

3.1 Localizacao e caracterizacao do projeto de assentamento Serra do Monte e da 

area em estudo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O experimento foi conduzido no Assentamento Serra do Monte, localizado em 

Cabaceiras na divisa com o municipio de Boqueirao. Cabaceiras esta localizada na 

Microrregiao Cabaceiras (ou Cariri Oriental) e na Mesorregiao Borborema do Estado da 

Paraiba. Sua area e de 400 km 2 representando 0.7091% do Estado e 0.0258% da Regiao. 

Possui segundo o IBGE (2009) uma populacao de 5.112 habitantes. A vegetacao desta 

unidade e de Caatinga, que consiste no tipo de vegetacao predominante do semi-arido 

brasileiro, onde esta inserida grande variedade de especies nativas, em sua maioria caducifolia 

de uso forrageiro, porem, essa utilizacao vem sendo exercida sem o devido conhecimento do 

potencial produtivo e quase nenhuma tecnica de controle ambiental. 

Com relacao as aguas superficiais o municipio de Cabaceiras encontra-se inserido nos 

dominios da bacia hidrografica do Rio Paraiba, regiao do Alto Paraiba. Os principals cursos 

d' agua sao: os rios Taperoa, Paraiba e Boa Vista, alem dos riachos: do Pombo, Gangorra, 

Pocinho, da Varjota, do Tanque, Fundo, Algodoais, do Junco e Macambira. O principal corpo 

de acumulacao e o acude publico Epitacio Pessoa ou tambem chamado acude de Boqueirao 

(450.424.550m3). Todos os cursos d'agua tem regime de escoamento intermitente e o padrao 

de drenagem e o dendritico (CPRM, 2005). 

A sede do municipio tem uma altitude aproximada de 388 metros distando 162 km da 

capital. O acesso e feito, a partir de Joao Pessoa, pelas rodovias BR 230 e PB 148. 

O municipio de Boqueirao no estado da Paraiba, localizado na microrregiao do Cariri 

Oriental. De acordo com o IBGE, 2006 sua populacao era estimada em 15.868 habitantes. 

Area territorial de 425 km 2 . A sede do municipio tem uma altitude aproximada de 355 metros 

distando 146 km da capital. O acesso e feito, a partir de Joao Pessoa, pelas rodovias BR 

230/BRel04/PB 148. 

O municipio de Boqueirao encontra-se inserido nos dominios da bacia hidrografica do 

Rio Paraiba, entre as regioes do Medio e do Alto Paraiba. Seus principals tributarios sao: o 

Rio Paraiba e os riachos: da Cobra, da Ramada, do Monte, Olho d' Agua Seco, do Feijao, 
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Marinho, Arapua, Marinho Velho e Canudos. O principal corpo de acumulacao e o acude 

publico Epitacio Pessoa ou do Boqueirao (450.424.550m3). 

De acordo com BRASIL (1972) e EMBRAPA (1999), os solos predominantes da 

regiao em estudo sao em sua maioria os Litolicos eutroficos, os Luvissolos cromicos alem de 

pequenas parcelas de Planossolos. Segundo o CPRM (2005), ambos os municipios possuem 

suas superficies variando de suaves onduladas a onduladas, onde ocorrem os Planossolos, que 

sao solos medianamente profundos, fortemente drenados, acidos a moderadamente acidos e 

fertilidade natural media e ainda os Podzolicos, que sao solos profundos, textura argilosa, e 

fertilidade natural media a alta. Nas elevacoes ocorrem os solos Litolicos, rasos, de textura 

argilosa e fertilidade natural media a baixa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mapa 1. Localizacao do Municipio de Cabaceiras e de Boqueirao no Brasil e na Paraiba. (Fonte CPRM, 2005) 

O Assentamento Serra do Monte, e um Projeto de Assentamento Federal, foi formado 

a partir de uma desapropriacao que ocorreu em 10 de novembro de 1999. A area do 

Assentamento possui 5.830 hectares divididos entre 101 familias ali assentadas, que cultivam 

prioritariamente feijao, milho, fava, palma forrageira, entre outras cultures. Alem de criar 

algumas cabecas de gado bovinos, caprinos e ovinos, de forma extensiva. Esta area esta em 
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franco processo de degradacao de seu solo e seu componente herbaceo, arboreo e arbustivo, 

onde ainda resiste algumas "ilhas", chamados de "reboleiras" de xique-xique (Pilosocerus 

gounellei) e de macambira {Bromelia laciniosa). A area media por familia assentada e de 50 

hectares. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mapa 2. Localizacao do Assentamento Serra do Monte entre os Municipios de Cabaceiras e Boqueirao - PB. 

Fonte: INCRA 

3.2 Medicao e localizacao das reboleiras de xique-xique 

A area do estudo situa-se no centro do Assentamento e foi escolhida por apresentar 

ujnajdsivetdegrad^clo^a^^ua^ve^etacao e de seu solo. Em entrevistas com os assentados 

locais resgatou-se as praticas agricolas ali desenvolvidas por varios anos seguidos com 

plantios de algodao, milho, feijao e palma. Ha tambem a ocorrencia natural de reboleiras de 

xjqueixique e macambira. 

A area degradada somou um total de 5.403 m 2 . No seu interior se encontra_jima 

yocproca que totalizou 1.230 m 2. As dez reboleiras de xique-xique devidamente: mapeadas por 

GPS, da marca Garmin e-trex somaram uma area de 159,8 m 2, e a area da implantacao das 

parcelas com o plantio de macambira e xique-xique ocupou uma area de 1.091,0 m_. 

As unidades amostrais foram formadas por dez reboleiras de xique-xique. Para realizar 

a medicao das reboleiras, procedeu-se inicialmente a fixacao de piquetes que mediam 
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aproximadamente 40 centimetros, em todo o seu entorno. Apos a fixacao dos mesmos passou-

se a dimensionar a sua circunferencia com a trena rodeando os piquetes (Vide imagem 1). 

Logo apos, com o auxilio de uma vara rustica, mediu-se os diametros e em seguida 

calculou-se o diametro medio das reboleiras. Uma vara graduada tambem foi utilizada para a 

obtencao das alturas das plantas de xique-xique e das demais especies que ali co-existiam 

(Vide imagens 1 e 2). Apos a coleta de dados no campo, realizou-se o calculo de escritorio, 

utilizando-se a formula matematica geometrica, para obtencao de sua area. 

Nas imagens 1 e 2 observa-se a medicao das reboleiras e os dados desta medicao 

podem ser verificados na tabela 1. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Imagem 1 Medicao da circunferencia da reboleira de xique-xique em area de Caatinga. 

Imagem 2. Uso da vara graduada para medicao da altura de plantas. 

Fonte: Pesquisa de campo Assentamento Serra do Monte Boqueirao/Cabaceiras - PB 2009. 
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Tabela 1 - Somatorio das areas correspondentes as reboleiras. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Reboleiras Area Diametro Diametro Diametro Raio Circunferencia 

(m
2

) l (m) 2(m) Medio Medio (m) 

(m) (m) 

1 8,37 3,08 3,45 3,26 1,63 10,52 

2 9,34 3,45 3,45 3,45 1,72 10,73 

3 19,83 5 5,05 5,02 2,51 

1,62 

15,05 

4 8,29 3,7 2,8 3,25 

2,51 

1,62 10,7 

5 25,51 5,6 5,8 5,7 2,85 17,3 

6 20,02 5,3 4,8 5,05 2,52 13,85 

7 24,19 6,7 4,4 5,55 2,77 18,1 

8 23,75 6,2 4,8 5,5 2,75 16,55 

9 8,81 3,2 3,5 3,35 1,67 6,73 

10 11,64 3,6 4,1 3,85 1,92 12,7 

Total m
2 159,80 

Fonte: Pesquisa de campo Assentamento Serra do Monte Boqueirao/Cabaceiras - PB 2009. 

No mapa 3 observa-se o detalhe da area degradada que serviu para o presente estudo. 

As reboleiras formadas pelos xique-xiques estao representadas pelas circunferencias menores 

marcadas com a cor preta; a vocoroca e a parte branca lateral, a area verde e o local onde 

plantou-se as estacas de xique-xique e as mudas de macambira, visando analisar seus indices 

de pegamento ao longo dos meses de dezembro do ano de 2008 ate outubro de 2009. A area 

degradada visualizada com maior predorninancia, esta representada pela cor amarela. 

Todos os dados coletados serviram de parametro comparativo, foram mapeados com o 

auxilio de GPS onde anotou-se a sua exata localizacao e altitude. 
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9 2 6 2 

9 2 6 0 

9 2 5 8 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

9 2 5 6 

L e g e n d a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ar e a ( h a ) 

A r e a d e e s l u d o 0 . 5 4 0 3 

A r e a d e p t a n t i o 0 . 1 0 9 1 

m R e b o l e i r a s 0 . 0 1 6 0 

R a v i n a 0 . 1 2 3 0 
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O r g a n i z a c A o S U v a n a F e m a n d e s N e t o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mapa 3. Mapa georeferenciado da area degradada em estudo e do local do plantio das parcelas de 

macambira e xique-xique. 

Fonte: Assentamento Serra do Monte Boqueirao/ Cabaceiras - PB 2009. 

E importante que se observe no mapa 3 a desproporcionalidade entre as duas areas em 

estudo. Onde uma refere-se ao somatorio das reboleiras, que sao em numero de 10, 

perfazendo um total de aproximadamente 159,8 m , e a outra area em processo de degradacao 

circundando as reboleiras de xique-xique, totalizando 5.403 m . 

Ao observar-se proximo as reboleiras de xique-xique, um solo mais protegido e uma 

maior quantidade de especies vegetais, decidiu-se quantificar atraves de pesagens 

comparativas o material seco ali depositado com o existente em seu entorno. 
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3.3. Peso de Materia seca no interior das reboleiras de xique-xique zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os dados para a pesquisa foram coletados no periodo entre novembro de 2008 e marco 

de 2009, epoca das primeiras chuvas na regiao. O clima do municipio de Cabaceiras e 

predominantemente seco e suas medias de temperatura, umidade relativa e precipitacao sao 

muito baixas, em torno de 661 mm anuais segundo DNOCS. 

Para a obtencao dos dados do peso da materia seca nas reboleiras, o material utilizado 

para a coleta foi um disco de PVC com 20 cm de diametro, arremessado aleatoriamente dez 

vezes no interior e dez vezes no exterior de 09 reboleiras utilizadas no estudo. Os dados da 

reboleira de numero 01 foram descartados devido a realizacao de outros estudos, deixando-a 

devastada, flcando assim sem parametro para realizacoes de comparacoes. 

Logo depois de ser arremessado de forma aleatoria, a coleta era realizada no local em 

que o disco de PVC caia. Apos a sua fixacao coletava-se todo o material (vegetal) do seu 

interior, que pudesse servir como forragem aos animais (Imagens 3 e 4). 

Imagem 3: Reboleira de xique-xique em area de Caatinga degradada 

Imagem 4: Coleta de materia seca com o disco de PVC no interior da Reboleira de xique-xique. 

Fonte: Pesquisa de campo Assentamento Serra do Monte Boqueirao/Cabaceiras - PB 2009. 

O material coletado foi acondicionado em sacolas de papel previamente identificadas, 

contendo o numero da reboleira que foi coletados e enviados para o Laboratorio de Irrigacao, 

do Departamento de Engenharia Agricola da UFCG - Campus I . Na chegada do material 

realizou-se uma cuidadosa limpeza, visando deixar o material livre das impurezas trazidas do 

campo na hora da coleta, como pedras, pedacos de madeira e areia. O processo de limpeza 
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continuava com o auxilio de duas peneiras, a primeira com malha de 10,0 mm para a retirada 

da areia e a segunda com malha 1,00 mm, para retirada de pequenas pedras. 

Em seguida procedeu-se a pesagem das amostras em balanca de precisao para se 

determinar a materia umida e encaminhadas a estufa a 60°C onde permaneceu por um periodo 

de 72 horas (Figura 7 e 8). Apos este periodo as amostras foram cuidadosamente preparadas 

para uma nova pesagem, onde finalmente determinava-se o peso da materia seca. (Vide 

imagens 5 e 6). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Imagem 5: Pesagem em balanca de precisSo do material retirado do interior da reboleira 09 

Imagem 6: Pesagem em balanca de precisao do material retirado do entorno (exterior) da reboleira 09. 

Fonte: Pesquisa de campo Assentamento Serra do Monte Boqueirao/Cabaceiras - PB 2009. 

Os dados obtidos foram submetidos a analise de variancia, utilizando o software 

ASSISTAT (2008) versao 7.5 beta. As medias foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade. O delineamento utilizado foi o de blocos com repetisoes onde: 

Cada bloco, dividido em: Bloco 1 interno (interior das reboleiras) e Bloco 2 externo 

(areas degradada do entorno das reboleiras) para cada tratamento (9 reboleiras) cada um com 

10 repeticoes. Gerando o esquema fatorial 2 X 9 com 10 repeticoes. 

Das 10 reboleiras que a area contemplava, apenas 9 foram usadas para estudo, devido 

todo o material vegetal contido na reboleira de numero 1 ter sido retirado para outras 

finalidades neste projeto. Sendo assim as repeticoes realizaram-se nas reboleiras de numero 2 

a 10. 
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3.4. Levantamento das especies arboreas/arbustivas no interior das reboleiras de 

xique-xique. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Catalogaram-se todos os individuos arboreos e arbustivos presentes no interior e no 

exterior das reboleiras, e foram agrupados de acordo com o ambiente em que eram 

encontrados. Chamou-se de ambiente I o interior das reboleiras formadas pelas plantas de 

xique-xique e de Ambiente I I o exterior dessas reboleiras ou os "saloes" formados pelas 

clareiras da area degradada em decorrencia da atividade agricola de decadas e pelo 

superpastoreio evidenciado na area de estudo delimitada no mapa. 

Para efeito de catalogacao, consideraram-se todas as plantas vivas e de qualquer porte 

ou tamanho, as quais foram identificadas e catalogadas em tabelas. Das plantas que possuiam 

porte arbustivo e arb6reo registraram-se tambem dados de diametro do caule a 50 centimetros, 

altura da planta e o diametro da copa, de modo que toda a reboleira teve seus individuos de 

porte arboreos e arbustivo cadastrado, contado e medido sua altura, seu DAP (Diametro a 

Altura do Peito) e o diametro de sua copa. 

O levantamento etnobotanico contou com o conhecimento tradicional dos assentados 

da regiao, que acompanharam as coletas, mateiros que contribuiram com sua experiencia na 

identificacao das plantas da caatinga, como forma de resgatar as informacoes a respeito das 

plantas nativas desse tradicional bioma. O levantamento teve inicio ainda nos meses secos, 

onde a identificacao das especies torna-se mais dificil, ja que as plantas em sua maioria se 

encontram secas e desprovidas de folhas e outras estruturas fisiologicas. Fez-se tambem 

leitura nos meses chuvosos ou "de inverno" como costumeiramente sao chamados na regiao. 

Inicialmente as plantas eram identificadas pelos nomes populares, coletadas alguns de suas 

partes mais caracteristicas e levadas ao escritorio ou biblioteca para a finalizacao do trabalho 

catalografico. 

Montou-se um esquema grafico onde facilmente, atraves de pictogramas, identificam-

se as especies distribuidas espacialmente no interior das reboleiras e a sua quantidade. Este 

mesmo quadro encontra-se georeferenciado com auxilio de um GPS (Garmin E-TREX) e com 

as medidas de: latitude, longitude, altitude, diametro e circunferencia. (Vide Mapas 4, 5, 6, 7, 

8, 9,10,11,12 e 13). 
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# Barauna Schiropsis brasiliensis 01 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mapa 4 : Esquema grafico da reboleira 1 . Identificacao das especies distribuidas espacialmente no seu interior. 

Fonte: Pesquisa de campo Assentamento Serra do Monte Boqueirao/Cabaceiras - PB 2009. 

Mapa 5 : Esquema grafico da reboleira 2. Identificacao das especies distribuidas espacialmente no seu interior. 

Fonte: Pesquisa de campo Assentamento Serra do Monte Boqueirao/Cabaceiras - PB 2009. 
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QzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Jureminha Desmanthus spzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 06 

(j) Marmeleiro Crotonsp 06 

Mapa 6: Esquema grafico da reboleira 3. Identificacao das especies distribuidas espacialmente no seu interior. 

Fonte: Pesquisa de campo Assentamento Serra do Monte Boqueirao/Cabaceiras - PB 2009. 

Mapa 7:. Esquema grafico da reboleira 4. Identificacao das especies distribuidas espacialmente no seu interior. 

Fonte: Pesquisa de campo Assentamento Serra do Monte Boqueirao/Cabaceiras - PB 2009. 
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Reboleira zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA05 
circunferencia: 17,30 m 
altitude: 473 m 

S 07°  24'  35.80"  

W36° 13 '  08.01"  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

© 

Simbolo Nome popular Nome Cientifico Quantidade 

Xique xique 

Pinhao 
Maria Preta 

Cabega de Nego 

Juazeiro 

Pilosocereus gounelleizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 01 
Jatropha sp  0 2 

Cordia sp  0 3 

Cissus sp 02 
Ziziphus joazeiro 01 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

© 

5,60 

© 

5,80 

Mapa 8  :. Esquema grafico da reboleira 5. Identificacao das especies distribuidas espacialmente no seu 

interior. Fonte: Pesquisa de campo Assentamento Serra do Monte Boqueirao/Cabaceiras - PB 2009. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Reboleira 06 
circunferencia: 13,85 m 
altitude: 472 m 

S07°  24'  34.16"  

W3 6 ° 1 3 '  08.93"  

Simbolo Nome Popular Nome Cientifico Quantidade 

Xique-xique 

Pinhao 

Pilosocereus gounellei 01 

Jatropha sp  0 5 

Mapa 9 : Esquema grafico da reboleira 6. Identificacao das especies distribuidas espacialmente no seu interior. 

Fonte: Pesquisa de campo Assentamento Serra do Monte Boqueirao/Cabaceiras - PB 2009. 
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07 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAReboleira zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

circunferencia: 18,10 m 
altitude: 479 m 

S 07°  24"  35.26"  

W3 6 ° 1 3 '  09.18 

Simbolo Nome Popular Nome Cientifico Quantidade zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o Xique-xique Pilosocereus gounellei 02 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

© Pinhao Jatropha sp 01 

o Anil Brabo Indigofera sp 01 

o Pereiro Aspidosperma pyrifolium 02 

© Marmeleiro Croton sp 02 

6.70 

4 :4 0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mapa 10. Esquema grafico da reboleira 7. Identificasao das especies distribuidas espacialmente no seu interior. 

Fonte: Pesquisa de campo Assentamento Serra do Monte Boqueirao/Cabaceiras - PB 2009. 

Reboleira 
circunferencia: 16,55 m 

altitude: 471 m 

S 07°  24'  36.62"  

W 36°  13' 10.26"  

Simbolo Nome popular Nome Cientifico Quantidade 

® 
Craibeira Tabebuia aurea 01 

© Pinhao Jatropha sp 06 

o Feijao Bravo Capparis flexuosa 01 

o Xique-xique Pilosocereus gounellei 01 

6.20 

4 .80 

Mapa 11. Esquema grafico da reboleira 8. Identificacao das especies distribuidas espacialmente no seu 

interior. Fonte: Pesquisa de campo Assentamento Serra do Monte Boqueirao/Cabaceiras - PB 2009. 
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©  CabegadeNego CiSSUS SpzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 01 

O Xique-xique pilosocereus gounellei  0 1 

Mapa 12. Esquema grafico da reboleira 9. Identificasao das especies distribuidas espacialmente no seu interior. 

Fonte: Pesquisa de campo Assentamento Serra do Monte Boqueirao/Cabaceiras - PB 2009. 

Reboleira zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA10 
circunferencia: 12,70 m 

altitude: 475 m 

S 07°  24'  35.98"  

W3 6 ° 1 3 '  08.49"  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o 

Simbolo Nome Popular Nome Cientifico Quantidade zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o Xique-xique Pilosocereus gounellei zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA02 

© 
Pinhao Jatropha sp 02 
Juazeiro Ziziphus joazeiro 01 

© 

© 

Mandacaru Cereus jamacaru 01 © 

© Jurema Branca Phithecolobium sp 01 

Mapa 13. Esquema grafico da reboleira 10. Identifica9ao das especies distribuidas espacialmente no seu 

interior. Fonte: Pesquisa de campo Assentamento Serra do Monte Boqueirao/Cabaceiras - PB 2009. 
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Feita a coleta de dados no campo, as tabelas foram digitadas utilizando o Software 

Excel 2000 versao 9.0. Para os taxons amostrados (especies e familias) no interior e exterior 

das reboleiras foram calculados os seguintes parametros fitossociologicos: densidade; 

freqiiencia e dominancia. No estudo das unidades fitoecologicas e de uso, comparou-se 

floristicamente usando-se o indice de Sorensen e para diversidade de especies o Indice de 

Diversidade de Simpson. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.4.1. Determinacao dos parametros 

• Densidade absoluta 

Este parametro expressa o numero de individuos de um taxon com relacao a uma unidade 

de area e e dado por DAt = nS/A, onde DAt e densidade absoluta do taxon t, n o numero de 

individuos do taxon t, S a area da parcela e A a area amostral total. 

• Densidade relativa (DRt) 

A densidade relativa, que e expressa em porcentagem, e a relacao entre o numero de 

individuos de um determinado taxon (n) e o numero de individuo de todos os taxons (N), 

representada por: DR = 100. n IN. No nosso estudo as areas das parcelas nao possuem o 

mesmo tamanho, o que mascara o resultado desse parametro. 

• Freqiiencia absoluta do taxon (FAt) 

Este parametro expressa o percentual calculado considerando o numero de parcelas em 

que determinado taxon ocorre (Pt) e o numero total de parcelas amostradas (P), ou seja: 

FAt = 100. Pt/P 
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• Freqiiencia relativa do taxon (FRt) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Esta frequencia e o valor percentual calculado para FAt de cada taxon em relacao a 

freqiiencia total (FT), que e o somatorio de todos as FAt: 

F T = J FAt e FRt = 100. FAt/ FT. 

3.5. Levantamento das especies herbaceas no interior das reboleiras de xique-

xique e macambira. 

Para a coleta do material nas reboleiras foram utilizados sacos plasticos e de papel, 

alem de jornais para o acondicionamento do material coletado. Utilizou-se uma estufa a 60 

graus centigrados para a desidratacao do material, e posteriormente fez-se a identificacao, 

catalogacao e classificacao nas dependencias do Laboratorio de Recursos Naturais da UFCG. 

Ao se coletar o material no interior das reboleiras, de imediato dava-se inicio a sua 

identificacao com ajuda de catalogos e manuais de taxonomia, como o de 

GEMTCHUJNICOV, 1976, e o de LORENZI, 1994). Porem contou-se com a imprescindivel 

ajuda de um assentado residente do local com vasta experiencia em plantas da caatinga 

(comumente chamado de "mateiro"), que nos emprestou o seu conhecimento na identificacao 

das plantas. Anotou-se o nome popular e destacaram-se algumas partes destas que 

possibilitassem a sua identificacao em caso de duvida ou duplicidade de nomes, muito comum 

no conhecimento popular. Em seguida as plantas foram limpas, catalogadas, enumeradas e 

acondicionadas para transporte. 

Utilizou-se o metodo de check-list nas dez reboleiras e a identificacao das especies 

procedeu de forma crescente da primeira para a decima reboleira independente da quantidade 

do material recolhido. 

3.6. Atributos quunicos e fisicos do solo da area experimental. 

Os dados para a pesquisa foram coletados no periodo entre novembro de 2008 e junho 

de 2009. Retirou-se as amostras de solo, com 0-15 e 15-30 centimetros de profundidade, no 

interior das reboleiras, na area degradada do entorno das reboleiras e proximo de uma vocoroca 
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que cruza toda a area (Vide imagens 7, 8, 9 e 10). A partir das amostras realizou-se as analises 

de fertilidade e de estrutura fisica do solo cujos resultados e indices foram estudados de forma 

comparativa. Cada amostra foi composta de tres sub-amostras que foram devidamente 

homogeneizadas e enviadas para o Laboratorio de Analise de Solos do Departamento de 

Engenharia Agricola da Universidade Federal de Campina Grande - UFCG, Campus I . 

Usou-se um trado manual marcado a cada 15 centimetros (Vide imagem 8), para 

facilitar a retirada das amostras, que apos extraidas eram homogeneizadas em recipientes 

plasticos (baldes), e depois de devidamente identiflcadas eram acondicionadas em sacos 

plasticos e em caixas de papelao para transporte ate o laboratorio. 

Foram analisados os indices de Potassio, Fosforo assimilavel, pH em agua, Calcio, 

Magnesio e Materia Organica, e porcoes de areia, argila e silte presentes no interior das 

reboleiras, no seu entorno e dentro da vocoroca (area extremamente degradada). 
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Imagem 7: Utilizacao de trado manual; 

Imagem 8: Detalhe das Profundidades 0-15 el5-30 centimetres; 

Imagem 9:Retirada da amostra do solo; 

Imagem 10: Homogeneizacao da amostras. 

Fonte: Pesquisa de campo Assentamento Serra do Monte Boqueirao/Cabaceiras - PB 2009. 

3.7.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Medicao de volume de terra arrastado de uma vocoroca presente na area em 

estudo. 

3.7.1. Volume estimado de terra arrastado 

Com relacao ao volume de terra arrastado pela vocoroca, efetuou-se a sua 

representacao tridimensional em programa AutoCAD 2007. A quantificacao desse volume 

deu-se a partir de dezesseis medicoes longitudinals, feitas com trena e vara graduada a cada 

seis metros, medindo-se a largura superior da vocoroca, a altura em dois pontos e a largura do 

leito por ela formado nos 112 metros de extensao, (Vide tabela 2), formando assim um 

trapezio imperfeito, cujas medidas foram calculadas com o auxilio do programa AutoCAD 

2007 (Empresa AutoDesk), e sua representacao descrita no mapa 14. 
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Tabela 2. Mec idas da Vocoroca 

N do ponto Identitlcacao 

Base 

maior 

Base 

menor Altura 01 Altura 02 
1 Estrada 2,80 0,50 0,60 0,60 

2 Pinhao Grande 6,60 0,50 0,40 0,70 

3 Pinhao Pequeno 6,00 0,60 0,50 0,70 

4 Toco 5,30 0,70 0,45 0,60 

5 Algaroba 6,70 0,60 0,90 0,30 

6 Piquete 5,00 0,60 0,80 0,80 

7 Entre pinhoes 3,50 0,40 1,20 1,20 

8 Experimento 6,00 0,80 1,00 1,10 

9 Entre 2 xique-xiques 7,00 1,10 0,90 0,95 

10 Algaroba 2 6,00 1,00 1,40 1,50 

11 Macambira 5,00 1,05 1,50 1,55 

12 Bifurcacao 1 12,00 6,00 1,55 0,80 

13 Curva 1 10,50 5,50 1,60 0,70 

14 Bifurcacao 2 9,00 4,50 1,60 0,50 

15 Afloramento de rocha 6,00 2,30 1,70 1,65 

16 Raizes de Jurema 5,50 1,70 2,00 1,90 

Fonte: Pesquisa de campo Assentamento Serra do Monte Boqueirao/Cabaceiras - PB 2009. 

Area em Estudo 112m 

Mapa 14: Esquema tridimensional da vocoroca em AUTOCAD 2007. 

Fonte: Pesquisa de campo Assentamento Serra do Monte Boqueirao/Cabaceiras - PB 
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As coletas de dados foram realizadas entre os meses de novembro de 2008 a setembro 

de 2009 para o xique-xique, e de Janeiro a outubro de 2009 para a macambira. A medida que 

se implantava uma nova parcela seus dados tambem eram coletados e comparados com as 

parcelas mais antigas. Foram avaliados: indices de pegamento, suas brotacoes, enraizamento, 

floracao, frutifica9ao, forma9ao de calos e mortandade, nas duas especies estudadas. 

As hastes que foram cortadas da planta mae do xique-xique foi submetido a urn 

periodo de "cura" de cinco a sete dias, desde o corte ate o plantio efetivo, onde as mesmas, 

apos cortadas, foram acondicionadas embaixo de arvores nativas da caatinga e dispostas duas 

a duas para nao haver sombreamento excessivo em alguma delas. Todo o corte, transporte e 

armazenamento para a cura das hastes recem cortadas, deu-se de forma natural, apenas com 

auxilio de um facao e uma luva de couro com revestimento de borracha, alem de ripas 

cortadas de arvores j a caidas que foram utilizadas na constni9ao de uma rustica "padiola" que 

auxiliou o transporte das hastes. (Vide imagens 9 e 10). 

Imagem 12 - Corte do xique-xique para a confeccSo das hastes. 

Imagem 13 - Acondicionamento das hastes para transporte. 

Fonte: Pesquisa de campo Assentamento Serra do Monte Boqueirao/Cabaceiras - PB 2009. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Imagem 14 - Transporte com auxilio de uma "padiola" rustica. 

Imagem 15 - Hastes de xique-xique "curadas" a sombra 

Fonte: Pesquisa de campo Assentamento Serra do Monte Boqueirao/Cabaceiras - PB 2009. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.9. Entrevista com moradores do Projeto de Assentamento Serra do Monte. 

Utilizou-se uma pesquisa descritiva de carater exploratorio de campo com os 

assentados do PA Serra do Monte no municipio de Cabaceiras - PB, realizada em Janeiro de 

2010. Para o presente trabalho, montou-se urn formulario, em forma de questionario (anexo 

1), onde abordou-se o tema relativo as praticas agricolas desenvolvidas pelos assentados 

referente ao plantio de especies nativas e o seu uso na alimentacao humana e animal daquela 

comunidade. No questionario, tambem levantou-se temas de cunho social objetivando-se 

enumerar alguns dos principals problemas sociais sentidos pelos moradores do assentamento. 

Dos 101 produtores regularmente cadastrados no Assentamento, foram aplicados 16 

questionarios no local, o que perfaz um percentual de 15,84 % de produtores entrevistados. 

Os questionarios foram aplicados aleatoriamente, sem obedecer nenhum criterio especifico, 

porem o teor das perguntas redigidas e aplicadas foi elaborado visando captar a opiniao do 

entrevistado referente o uso de plantas nativas para arracoamento animal e tentar vislumbrar 

se ainda ha interesse do homem do campo no resgate cultural e historico no trato diario com 

essas plantas e a utilizacao das mesmas no seu convivio secular com a seca. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A tabulacao dos dados relativo as respostas dos assentados foram processados por 

modelo estatistico comum, atribuindo-se percentuais proporcionais as respostas obtidas. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSAO 

4.1. Peso de materia seca no interior da reboleiras de xique-xique zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Observou-se nesse estudo a disponibilidade de forragem nativa presentes no entorno 

4osjdque-xiques, quando se faz a projecao para urn hectare, usando as medias encontradas 

no interior das reboleiras e multiplicando-se pela area da circunferencia do disco e o numero 

de repeticoes, tem-se que essa disponibilidade pode chegar a 1.456,0 kg de materia seca por 

hectare. 

Segundo Araujo Filho et al. (1995), a producao media anual da vegeta9ao da caatinga 

situa-se em torno de 4,0 t de MS/ha, com substanciais varia9oes advindas de diferen9as nos 

sitios ecologicos e flutua9oes anuais das caracteristicas da esta9ao de chuvas. 

Mediante os dados contidos na tabela 3, tem-se para os fatores tratamentos 

(reboleiras) e blocos (intemo e externo) efeito significative Mas nao significativo para a 

intera9ao desses. 

Tabela 3. Valores de quadrado medio da materia seca dentro e fora das reboleiras de 

xique-xique no Cariri Paraibano 

Fontes de Variacao Grau de Liberdade Quadrado Medio 

Tratamentos(Reboleiras) 8 39.03" 

Blocos (Int. e Ext.) 1 436.05" 

TratXBloco 8 6.40ns 

Residuo 162 6.08 

C.V. 58.02602 
** Significativo a 5% de probabilidade e, n s N3o significativo, pelo teste F 

Fonte: Pesquisa de campo Assentamento Serra do Monte Boqueirao/Cabaceiras - PB 2009. 

Os resultados da tabela 4 e do grafico 1, evidenciam que a quantidade de forragem 

observada no interior das hastes espinhentas e claramente superior ao que se observa fora 

delas. Em analise aos dados da referida tabela tem-se que para todas as reboleiras analisadas, 

sem exce9ao, que a quantidade de materia seca encontrada na parte interior destas foi 

significativamente maior. E que a bolada N° 4 superou as outras, fato esse que pode ser 

explicado pela aleatoriedade na coleta do material. 
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Tabela 4. Valores medios da materia seca dentro e fora das reboleiras de xique-xique. 

Materia 

Seca (g) 
REBOLEIRAS 

Medias zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Interna 5.73 5.90 3.98 8.48 5.68 6.72 7.20 3.04 5.51 5.08 a 
Externa 1.32 2.22 1.51 4.71 4.40 2.64 4.24 1.52 1.67 2.69b 
Medias 3.53bcd 4.06bcd 2.74cd 6.59a 5.04abc 4.68abcd 5.72ab 2.28d 3.59bcd 

Fonte: Pesquisa de campo Assentamento Serra do Monte Boqueirao/Cabaceiras - PB 2009. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Peso Seco Int crno 

Peso Secoexterno zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Boladas 

Grafico 1. Materia seca dentro e fora das reboleiras de xique-xique no Cariri Paraibano 

Fonte: Pesquisa de campo Assentamento Serra do Monte Boqueirao/Cabaceiras - PB 2009. 

Foi observado e constatado que a area em estudo encontra-se com visivel degradacao, 

e acentuada perda de biodiversidade, tudo isso, com obviedade aliado ao fator antropico e do 

modo como a terra e explorada no assentamento. Porem as reboleiras que ocorrem de forma 

espontanea, mesmo inseridas na area degradada possuem uma oferta forrageira 

significativamente maior que a area de seu entorno. 

Isso se explica pelo fato do nao acesso dos rebanhos, que sao criados de forma 

extensiva por todo o Assentamento, ao seu interior impossibilitando-os de alimentar-se de 

forma predatoria, principalmente dos brotos dos capins e das leguminosas, que ali dentro, 

protegidas, conseguem completar seu ciclo e lancarem suas sementes de volta a natureza. 
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4.2 Levantamento das especies arboreas/arbustivas no interior das reboleiras de 

xique-xique 

4.2.1 Anaiise floristica dos ambientes estudados zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Realizou-se levantamento floristico e fitossociologico em dois ambientes de caatinga. 

O primeiro ambiente, que se chamou de ambiente I (preservado), e formado pelas reboleiras 

de xique-xique e o ambiente I I e o antropizado (degradado). 

Levantamentos floristicos e fitossociologicos realizados na caatinga mostram grande 

variabilidade no numero de especies e de individuos, o que levou Andrade-Lima (1981) 

apud Santana & Souto (2006), a afirmar que as caatingas situadas em locais onde as 

precipitacoes sao mais elevadas apresentam maior numero de especies. Entretanto, Rodal 

(1992), apud Santana & Souto (2006), comenta que o maior ou menor numero de especies 

nos levantamentos realizados deve ser resposta a urn conjunto de fatores, tais como situacao 

topografica, classe, profundidade e permeabilidade do solo e nao apenas ao total de chuvas, 

embora este seja urn dos fatores mais importantes. 

Foram encontrados 486 individuos nos dois ambientes. Com relacao a densidade 

dessas especies e sua distribuicao nos ambientes, notamos um maior numero de individuos 

por area no ambiente I . A tabela 5 apresenta um resumo dos dados coletados. 

Ambientes N° de Parcelas Area total N° de plantas N° de individuos 

amostrada (ha) encontradas projetados (l,0ha) 

I 10 0,0159 80 5031 

I I 1 0,5403 406 751 

Fonte: Pesquisa de campo Assentamento Serra do Monte Boqueirao/Cabaceiras - PB 2009. 

No estudo do levantamento floristico e fitossociologico do estrato arbustivo-arboreo 

realizado por Maracaja et al. (2003) em dois ambientes na vila Santa Catarina, Serra do Mel, 

RN, onde o ambiente I referia-se as areas de caatinga em melhor estado de conservacao e o 

ambiente I I as areas de caatinga mais antropizada, os resultados corrobora com os obtidos 

neste estudo que apresenta maior numero de individuos pertencentes as categorias arborea e 

arbustiva e o ambiente antropizado possui menor numero de individuos, em decorrencia da 

degradacao funcao da sua utilizacao pelos moradores. 
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O ambiente I refere-se as areas no interior das reboleiras de xique-xique, que permite 

que as especies ao seu redor consigam completar seu ciclo, se reproduzir e se desenvolver 

ano, apos ano. Por isso encontra-se em melhor estado de conservacao e apresenta maior 

numero de individuos pertencentes as categorias arboreas e arbustivas. 

O ambiente I I refere-se as areas de caatinga mais antropizadas e possui menor 

numero de individuos, em decorrencia da degradacao e em funcao da sua utilizacao pelos 

moradores, seja com os mais diversos plantios, ano apos ano, com sobrepastoreio e 

exploracao de madeira e lenha. Quando se compara a area dos dois ambientes, fazendo-se a 

proporcao usando-se um hectare como unidade padrao para ambos, encontra-se seis vezes e 

meia mais individuos na area do interior das reboleiras de xique-xique, do que na area 

degradada. 

Conforme Sampaio et al. (1996), nenhum parametro fitossociologico isolado, fornece 

uma ideia ecologica clara da comunidade ou das populacoes vegetais. Em conjunto, podem 

caracterizarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA forma96es e suas subdivisoes e suprir informa96es sobre estagios de 

desenvolvimento da comunidade e das popula9oes, distribui9ao de recursos ambientais entre 

popula9oes, possibilidades de utiliza9ao dos recursos vegetais, etc. A quantidade e qualidade 

dessas informa96es dependem dos parametros determinados e da extensao espacial e 

temporal dos estudos. 

A necessidade de se projetar o numero de individuos para a area padrao de 1 hectare, 

se deu, para evidenciar a proporcionalidade no tamanho dos ambientes e a quantidade de 

individuos que habitam essa area. Nota-se, portanto, que o xique-xique pode servir de 

ferramenta para a recomposi9ao florestal de uma area de Caatinga em franco estado de 

degrada9ao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.2.2 Medicao da altura, Diametro a 50 centimetros do solo, e diametro medio 

da copa de todos os individuos de porte arboreo/arbustivo no interior de todas as 

reboleiras descritas na area em estudo. 

Mediu-se os individuos presentes no ambiente I referente a altura, diametro medio da 

copa e o diametro do caule a 50 centimetros do solo, de todos os individuos com mais de 50 

centimetros de altura, e DAP (Diametro a altura do peito) das arvores presentes no interior 
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das reboleiras. A tabela 6 revela que existe uma variada gama de especies nascendo, 

crescendo, desenvolvendo-se e completando seu ciclo no entorno do xique-xique (area das 

reboleiras). 
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Tabela 6. Individuos presentes no interior da reboleira. Altura, diametro medio da copa e o diametro a 50 cm do solo para individuos com mais de 

50 centimetros de altura, e DAP (Diametro a altura do Peito) das arvores presentes no interior das reboleiras. Fonte: Pesquisa de campo 

Assentamento Serra do Monte Boqueirao/Cabaceiras - PB 2009. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

REBOLEIRA 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 da Copa (m) 

Especie Nome cientifico n da Planta Altura (m) DAP (m) longitudinal transversal 0 medio da Copa 

1 2,40 0,22 1,30 1,50 1,40 

2 0,20 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA* * * 0,00 

Pinhao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJatropha sp 
3 0,12 * * * 0,00 

Pinhao Jatropha sp 
4 0,12 * * * 0,00 

5 0,10 * * * 0,00 

6 0,10 * * * 0,00 

Barauna Schiropsis brasiliensis 1 0,58 0,06 0,35 0,45 0,40 

REBOLEIRA 2 

0 da Copa (m) 

Especie Nome cientifico n da Planta Altura (m) DAP (m) longitudinal transversal 0 medio da Copa 

1 1,30 0,13 2,30 1,85 2,08 

Pinhao Jatropha sp -
2 0,10 * * * 0,00 

Pinhao Jatropha sp -
3 0,12 * * * 0,00 

4 0,10 * * * 0,00 

Marmeleiro Croton sp -
1 1,40 0,07 1,25 1,95 1,60 

Marmeleiro Croton sp -
2 1,20 0,07 0,82 1,13 0,98 
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3 1,80 0,08 0,97 0,50 0,74 

Maria Preta zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACordia sp 1 0,30 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA* * * 0,00 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

REBOLEIRA 3 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 da Copa (m) 

Especie Nome cientifico n da Planta Altura (m) DAP (m) longitudinal transversal 0 medio da Copa 

1 1,30 0,04 1,00 0,80 0,90 

2 1,00 0,05 0,70 0,40 0,55 

Marmeleiro Croton sp -
3 1,00 0,04 1,00 0,50 0,75 

Marmeleiro Croton sp -
4 1,80 0,06 1,00 1,00 1,00 

5 2,15 0,07 2,00 2,00 2,00 

6 1,80 0,06 2,00 2,00 2,00 

1 2,40 0,08 1,20 1,00 1,10 

2 2,50 0,07 1,20 0,90 1,05 

Jureminha Desmanthus sp • 
3 1,80 0,07 0,70 0,60 0,65 

Jureminha Desmanthus sp • 
4 0,60 0,05 0,30 0,30 0,30 

5 0,60 0,04 0,30 0,40 0,35 

6 1,00 0,06 0,45 0,50 0,48 

Pinhao Jatropha sp 
1 0,10 * * * 0,00 

Pinhao Jatropha sp 
2 0,10 * * * 0,00 
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REBOLEIRA 4 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA da Copa (m) 

Especie Nome cientifico n da Planta Altura (m) DAP (m) longitudinal transversal 0 m£dio da Copa 

1 1,30 0,19 1,40 1,60 1,50 

Pinhao 
2 0,50 0,08 0,60 0,20 0,40 

Pinhao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJatropha sp 
3 0,50 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA* * * 0,00 

4 0,15 * * * 0,00 

REBOLEIRA 5 

0 da Copa (m) 

Especie Nome cientifico n da Planta Altura (m) DAP (m) longitudinal transversal 0 medio da Copa 

Pinhao Jatropha sp 
1 2,20 0,14 4,7 2,2 3,45 

Pinhao Jatropha sp 
2 0,10 * * * 0,00 

Cabeca de nego Cissus sp 
1 0,20 * * * 0,00 

Cabeca de nego Cissus sp 
2 0,25 * * * 0,00 

1 0,30 * * * 0,00 

Maria Preta Cordia sp 2 0,40 * * * 0,00 

3 0,25 * * * 0,00 

Juazeiro Ziziphus joazeiro 1 0,40 * * * 0,00 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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REBOLEIRA 6 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA da Copa (m) 

Especie Nome cientifico n da Planta Altura (m) DAP (m) longitudinal transversal 0 medio da Copa 

1 2,22 0,12 3,70 4,10 3,90 

2 0,20 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA* * * 0,00 

Pinhao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJatropha sp 3 0,18 * * * 0,00 

4 0,15 * * * 0,00 

5 0,10 * * 0,00 

REBOLEIRA 7 

0 da Copa (m) 

Especie Nome cientifico n da Planta Altura (m) DAP (m) longitudinal transversal 0 medio da Copa 

Marmeleiro Croton sp -
1 2,60 0,10 2,60 2,40 2,50 

Marmeleiro Croton sp -
2 2,10 0,12 1,80 2,00 1,90 

Pereiro Aspidosperma pyrifolium -
1 1,60 0,15 1,00 1,20 1,10 

Pereiro Aspidosperma pyrifolium -
2 1,10 0,10 1,10 0,90 1,00 

Anil Brabo Indigo/era sp 1 0,35 * * * 0,00 

Pinhao Jatropha sp 1 0,20 * * * 0,00 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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REBOLEIRAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 8 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 da Copa (m) 

Especie Nome cientifico n da Planta Altura (m) DAP (m) longitudinal transversal 0 medio da Copa 

Craibeira zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATabebuia aurea 1 3,10 0,14 2,20 3,10 1,10 

Maria Preta Cordia sp 1 1,90 0,60 0,90 1,90 1,40 

1 1,60 0,17 1,70 1,80 1,75 

2 1,60 0,12 1,70 1,25 1,48 

Pinhao 
3 0,10 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA* * * 0,00 

Pinhao Jatropha sp 
4 0,13 * zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA* * 0,00 

5 0,12 * * * 0,00 

6 0,10 * * * 0,00 

REBOLEIRA 9 

Altura 

(m) 

DAP 

(m) 

0 da Copa (m) 

Especie Nome cientifico n da Planta 
Altura 

(m) 

DAP 

(m) longitudinal transversal 0 medio da Copa 

Quixabeira Sideroxylon obtusifolium 1 3,3 20 5,7 5,2 5,45 

Pinhao Jatropha sp 1 0,40 * * * * 

Cabeca de nego Cissus sp 1 0,5 * * * 0,00 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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REBOLEIRA 10 

Altura 
(m) 

DAP 

(m) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 da Copa (m) 

Especie Nome cientifico n da Planta 
Altura 

(m) 
DAP 

(m) longitudinal transversal 0 medio da Copa 

Jurema Branca zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPhithecolobium sp 1 3,6 0,9 3,6 4,0 3,8 

Mandacaru Cereus jamacaru 1 3,1 0,2 1,0 0,8 0,9 

Juazeiro Ziziphus joaze iro 1 3,2 0,2 1,7 1,8 1,8 

Pinhao Jatropha sp 
1 1,6 0,1 1,2 1,0 1,1 

Pinhao Jatropha sp 
2 2,2 0,1 1,4 1,2 1,3 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a 

50 



Resultados e Discussao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.2.3 Diversidade floristica zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Na tabela 7 tem-se o resumo da distribuicao das familias e das especies botanicas 

identificadas nos dois ambientes. Observa-se que o ambiente menos alterado (ambiente I) 

apresenta maior diversidade do que o ambiente antropizado (ambiente II) uma vez que 

levantou-se onze familias e quinze especies botanicas, enquanto que no ambiente I I 

registrou-se apenas seis familias e doze especies. No total apontou-se onze familias e 

dezenove especies nos dois ambientes. 

Tabela 7: Numero de familias e especies estudadas em dois ambientes 

Ambiente I Ambiente I I Ambiente I e I I 

Familias 11 6 11 

Especies 15 12 19 

Fonte: Pesquisa de campo Assentamento Serra do Monte Boqueirao/Cabaceiras - PB 2009. 

4.2.4. Familias levantadas nos ambientes estudados 

Na Tabela 8, observa-se que as familias Euforbiaceae e Cactaceae apresentam-se em 

maior numero nos dois ambientes. No ambiente I I a familia Apocynacaceae se destacou. 

As familias que se destacaram com maior frequencia, no ambiente I foram 

Euforbiaceae com 53,75 % e Cactaceae com 16,25 % representando as duas um somatorio 

total de 82,10 % do ambiente menos degradado. Ha uma predominancia nos dois ambientes 

da familia Euforbiaceae, que e representada pelo pinhao e pelo marmeleiro. Resultado 

semelhante foi encontrado por Amorim (2005) estudando a flora e a estrutura da vegetacao 

arbustivo-arborea de uma area de caatinga do Serido do Rio Grande do Norte, onde a familia 

Euphorbiaceae foi uma das mais representativas, seguida da Caesalpinaceae. O que em 

partes e equivalente ao resultado dos estudos de Maracaja et al. (2003) onde observou-se as 

familias Mimosaceae e Euphorbiaceae com maior numero de individuos tanto no ambiente 

menos alterado como no ambiente antropizado. 

No trabalho desenvolvido por Luna (2007) quando feito um estudo fitossociologico 

comparative em duas areas de caatinga (A- pastagem produtiva e B- pastagem degradada), 

do Cariri Oriental paraibano, onde mesmo a area A sendo mais preservada, a diversidade de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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plantas era muito limitada. As familias melhor representadas em numero de especie foram 

Cactaceae e Mimosaceae. 

Observa-se, ainda, que as familias Mimosaceae, Bignoniaceae, Capparaceae, 

Boraginaceae e Amnoniaceae apareceram apenas no ambiente I , evidenciando a maior 

diversidade floristica por apresentarem-se protegidas pelos espinhos e demonstra tambem a 

perda de biodiversidade pela antropiza9ao que sofreu o ambiente I I . 

Tabela 8. Familias e respectivas frequencias de plantas encontradas em dois ambientes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Familias Ambiente I Ambiente I I Ambiente I + I I 

N° zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% N° % N° % 

Plantas Plantas Plantas 

Euforbiaceae 43 53,75 313 76,70 356 73,25 

Leguminoseae 8 10 28 7,28 36 7,40 

Mimosaceae 1 1,25 0 0 1 0,21 

Cactaceae 13 16,25 30 7,38 43 8,85 

Sapotaceae 1 1,25 7 1,74 8 1,65 

Ramnaceae 2 7 SO 4 0,99 6 1,23 

Apocynacaceae 2 2,50 24 5,91 26 5,35 

Bignoniaceae 2 2,50 0 0 2 0,41 

Capparaceae 1 1,25 0 0 1 0,21 

Boraginaceae 4 5 o v 4 0,82 

Amnoniaceae 3 3,75 0 0 3 0,62 

Total 80 100 406 100,00 486 100 

Fonte: Pesquisa de campo Assentamento Serra do Monte Boqueirao/Cabaceiras - PB 2009. 

4.2.5. Especies levantadas no estudo 

De acordo com a tabela 8, para os dois ambientes, as especieszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Jatropha sp e Croton 

sp, respectivamente o marmeleiro e o pinhao dominaram em quantidade de individuos 

somando mais de 356, juntamente com os cactus: Pilosocereus pachycladus, Cereus 

jamacaru, e o Pilosocereus gounellei juntas somam 43 plantas contabilizadas. 

Costa (2009) fazendo uma analise da degradacao da caatinga no niicleo de 

desertifica9ao do Serido (RN/PB), a especie que se destacou no levantamento com maior 

densidade e frequencia foi o Croton sonderianus o marmeleiro. Ja um estudo do 

levantamento floristico e estrutura fitossociologica do estrato herbaceo e subarbustivo em 

areas de caatinga no cariri paraibano realizado por Andrade et al. (2009), em tres areas com 

caracteristicas diferentes: uma era representada pela cobertura vegetal menos conservada 
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(Area I), outra constituida por uma area em estagio intermediario de conservacao (Area II), e 

a terceira area representada pela cobertura vegetal mais conservada (Area 111), apresentou 

em ambas as areas, presenca das especieszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Jatropha sp e Croton sp. 

Tabela 9. Relacao das especies encontradas de plantas nos dois ambientes estudados no Assentamento 
Serra do Monte - Cabaceiras - PB. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Numero de plantas por ambiente 

Nome cientifico Nome vulgar Ambiente I Ambiente II Ambiente 
I + 11 

Jatropha sp 

Croton sp 

Desmanthus virgatus 

Phaseolus lathiroides 

Caesalpinia pyramidalis 

Indigofera suffruticosa 

Schiropsis brasiliensis 

Pithecolobium sp 

Pilosocereus gounellei 

Pilosocereus pachycladus 

Cereus jamacaru 

Syderoxylon obustifolium 

Mimosa hostilis 

Ziziphus joazeiro 

Aspidosperma pyrifolium 

Tabebuia aurea 

Pinhao 
Marmeleiro 
Jureminha 

Feijao de rola 
Catingueira 
Anil Brabo 

Barauna 
Jurema Branca 
Xique-xique 

Facheiro 
Mandacaru 
Quixabeira 

Jurema Preta 
Juazeiro 
Pereiro 

Craibeira 

30 
13 
6 
0 
0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 
1 
1 
12 
0 
1 
I 

0 
2 
2 
2 

232 
81 
4 

5 
6 
0 
0 

0 

21 
7 
2 
7 
13 
4 
24 
0 

262 
94 
10 
5 
6 
1 
1 
1 

33 
7 
3 
8 

13 
6 
26 
2 
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Capparis flexuosa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFeijao brabo 1 0 1 
Cordia sp Maria Preta 4 0 4 
Cissus sp Cabeca-de-Nego 3 0 3 
T O T A L 19 80 406 486 

Fonte: Pesquisa de campo Assentamento Serra do Monte Boqueirao/Cabaceiras - PB 2009. 

• Densidade Absoluta 

Pereira (2000) afirmou que atraves da aplicacao de um metodo fitossociologico pode-

se fazer uma avaliacao momentanea da estrutura da vegetacao, atraves da frequencia, 

densidade e dominancia das especies ocorrentes numa dada comunidade. A frequ6ncia e 

dada pela probabilidade de se encontrar uma especie numa unidade de amostragem e o seu 

valor estimado indica o numero de vezes que a especie ocorre, num dado numero de 

amostras. A densidade e o numero de individuos, de uma dada especie, por unidade de area. 

Neste estudo obteve-se: 

Ambiente I = Somatorio das areas de reboleiras de Xique-xique 

D A t , = Numero de Individuos do ambiente I 

Unidade de areado ambiente I 

DAt, = 80 DAt_, = 0,503 ind/m2 

159 m 2 

Ambiente I I = Area Degradada do exterior da reboleira 

DAt 2 = 406 DAt g= 0,0751 ind/m 2 

5.403 m 2 

Na aplica9ao das formulas acima, nota-se que o ambiente I possui uma maior 

densidade populacional que o ambiente I I . E pelos levantamentos floristicos realizados, esse 

mesmo ambiente possui maior numero de especies, e de familias com individuos ali 

representados. 
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43. Levantamento das especies herbaceas no interior das reboleiras de xique-

xique. 

4.3.1. Numero total de especies e familias presentes em reboleiras de xique-

xique. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A area das reboleiras (unidades amostrais) variou de 8,29 m 2 a 25,51 m 2 , e a altura 

dos individuos de xique-xiquezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA {Pilosocereus gounnelei) de 1,20 a 2,30 m. A planta do 

xique-xique que serviu de "abrigo" e como estrutura de protecao e de disseminacao dos 

propagulos, estava inserida quase sempre no meio da unidade amostral, que formava 

reboleiras em forma de circunferencias, onde seu raio medio variou de 1,62 m a 2,77 m. 

Outros m&odos para a avaliacao do estrato herbaceo tambem podem ser utilizados, 

como o citado por Lima (1984), onde utilizou-se um quadrado de 1 m x 1 m, com as plantas 

cortadas rente ao solo. No caso do estrato arbustivo, o quadrado utilizado foi de 2x2 m, com 

as amostras retiradas para simular o pastejo, na forma de brotos terminals com diametro de 

ate 6 mm. 

O numero total de especies por unidade amostral variou de 5 a 11 e o de familias de 

4 a 8. (Vide tabela 9). O total de especies no somatorio da area de todas as reboleiras foi de 

35 especies, com a presenca de 15 familias ali representadas. 

As familias mais representativas foram: a Leguminoseae com 9 especies diferentes, a 

Gramineae com 5 representantes, a Asteracaceae, com 4, a Euphorbiaceae e a Papilonoideae 

com 3 individuos cada. Malvaceae, Lamiaceae e Verbenaceae com dois representantes. As 

demais apresentaram uma especie apenas, distribuidas nas areas de abrangencia das 

reboleiras. 

As especies: Malva {Herissantia crispd) apareceu em todas as reboleiras em estudo, 

e o mata pasto liso (Cassia tord) em 5 das 10 reboleiras estudadas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Tabela 10. Extrato herbaceo presentes nas reboleiras de xique-xique e macambira. 
N° Nome Vulgar Nome Cientifico Familia Ocorrencia NR FA 

(%) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 Alecrim de serrote zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALippia gracillis Verbenaceae B135,B8,B10 4 40 
2 Malva Herissantia crispa Malvaceae B1 ,B2,B3,B4,B5,B6,B7,B8, 8 100 

B9,B10 
3 Malva branca Cassia uniflora Malvaceae B2, 1 10 

4 Alecrim brabo Baccharis dracunculifolia Asteraceae B2,B3,B5 3 30 

5 Alecrim do mato Pedis elongata Asteraceae B2 1 10 

6 Alecrim pimenta Lippia sidoides Verbenaceae B2 1 10 

7 Guandu de bode Calamintha officinalis Lamiaceae B3,B4,B6 30 
8 Anil de bode Tephrosia cinera Papilonoideae B3 1 10 

9 Mata pasto Senna obtusifolia Leguminosae B3 1 10 

10 Mata pasto liso Cassia tora, linn Leguminosae B3,B6,B7,B8,B9 50 

11 Erva de Sta Luzia Commelina erecta Commelinaceae B3 1 10 

12 Feijao bravo Capparis flexuosa Leguminosae B4 1 10 

13 Pega pinto Boerhaavia coccinea Nyctaginaceae B4,B6,B8,B9 40 

14 Amarra cachorro Jaquemontia tammifolia Convolvul aceae B4,B5 20 

15 Algodao seda Calatropis procera Asclepiadaceae B4 1 10 

16 Quebra pedra Phyllantus niruri Euphorbiaceae B5 1 10 

17 Quebra panela/foice Croton SP Euforbiaceae B5 1 10 

18 Capim buffel Cenchrus ciliaris Gramineae B5 1 10 

19 Tripa de galinha CissusSP Vitaceae B5,B8,B9 30 

20 Tamiarana Delachampia scandens Euphorbiaceae B5 1 10 

21 Capim carrapicho Cenchrus echinatus L . Gramineae B5 1 10 

22 Mentrasto Ageratum conyzoides L . Asteraceae B5,B6,B9 30 

23 Rabo de tatu Centrosema bracteosum Leguminosae B7,B9,B10 3 30 

24 Rapadura de cavalo Desmodium sp. Leguminosae B7 1 10 

25 Bamburral Hyptis suaveolens Lamiaceae B7,B8 20 

26 Vassourinha Sidastrum paniculatum Malvaceae B7 1 10 

27 Ca pirn barba de bode Cyperus compressus Ciperdcea B7 1 10 

28 Capim amargoso Elionurus candidus Gramineae B8 1 10 

29 Espinho de cigano Acanthospermum hispidum Asteraceae B8 1 10 

30 Feijao de rola Macroptilium sp Leguminosae B8,B6,B4 3 30 

31 Cordao de S3o Francisco Leonotis nepetaefolia Labiatea B8 1 10 

32 Feijao de rolinha Macroptilium sp. Gramineae B9 1 10 

33 Capim panasco Aristida setifolia. Gramineae BIO 2 20 

34 Papo de peru Aristolochia clematitis L . Aristolochiaceae B6,B7 2 20 

35 Amendoim do mato Arachis sp Leguminosae B6JB7BB10 3 30 

Fonte: Pesquisa de campo Assentamento Serra do Monte Boqueirao/Cabaceiras - PB 2009. 

De acordo com Araujo Filho & Crispim (2003), durante a estacao das chuvas, a 

maior parte da forragem e proporcionada pelo estrato herbaceo, com baixa participacao da 

folhagem de arvores e arbustos. No entanto, a medida que a estacao seca se pronuncia, a 

folhagem das especies lenhosas passa a constituir a principal fonte de forragem para os 

animais. 
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4.3.2 Aparecimento de especies vegetais proximas as plantas do experimento de 

campo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nas parcelas implantadas para o estudo sobre reproducao assexuada da macambira e 

do xique-xique, notou-se a germinacao de uma enorme variedade de especies no entorno das 

plantas que foram plantadas nas parcelas experimentais. Em um levantamento preliminar 

observou-se que em um intervalo de tempo de seis meses a um ano diversas especies ali 

germinaram, desenvolveram-se e completaram seu ciclo, reproduzindo-se e disseminando 

sementes parazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA forma9ao de bancos de germoplasma naturais. 

Isso aconteceu devido as plantas serem cultivadas no inicio do inverno alem de haver 

o revolvimento do solo no local do plantio. Mesmo sendo minimo esse revolvimento, as 

sementes disseminadas pelo vento, passaros, pequenos roedores e agua da chuva, obteve-se 

a melhoria das caracteristicas fisicas do terreno onde plantou-se essas duas especies. A 

protecao dos espinhos, foi outro fator para que pudessem ali completar seu ciclo. 

Na tabela 11 e encontrado o registro de 10 especies distintas, pertencentes a mais de 

6 diferentes familias, nascidas na area do plantio das parcelas com xique-xique e macambira. 

Estima-se que quanto maior for o entouceiramento da macambira a partir da emissao de 

rebrotas e do alastramento do xique-xique, esse numero de especimes aumente como 

demonstrado nos topicos anteriores. 

Tabela 11. Especies nascidas no entorno das parcelas de xique-xique e macambira. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

N Nome popular zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANome cientifico Familia 

1 Malva Herissantia crispa Verbenaceae 

2 Feijao de Bode Tephrosia cinerea Papilonoideae 

3 Alecrim de serrote Lippia gracillis Lamiaceae 

4 Marmeleiro Croton sp Euforbiaceae 

5 Mata Pasto Cassia tora Leguminoseae 

6 Vassournha Sidastrum paniculatum Malvaceae 

7 Pinhao Jatropha sp Euforbiaceae 

8 Amendoim do Mato Arachis sp Leguminoseae 

9 Baburral Hyptis suaveolens Lamiaceae 

10 Capim Panasco Aristida setifolia Gramineae 

Fonte: Pesquisa de campo Assentamento Serra do Monte Boqueirao/Cabaceiras - PB 2009. 
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Imagem 17 Macambira - Abrigo natural nao so para plantas como animais. 

Imagem 18:Diversidade Floristica nascida no entorno das plantas da parcela de macambira. 

Fonte: Pesquisa de campo Assentamento Serra do Monte Boqueirao/Cabaceiras - PB 2009. 

Imagem 19: Detalhc do mata-pasto.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Cassia tora ao lado do xique-xique. 

Imagem 20:Malva. Herissantia crispa e mata-pasto, Cassia tora nascendo ao redor do xique-xique plantado 

na parcela do Experimento conduzido no Assentamento Serra do Monte. 

Fonte: Pesquisa de campo Assentamento Serra do Monte Boqueirao/Cabaceiras - PB 2009. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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4.4 Interpretacoes dos atributos quimicos e fisicos do solo nas reboleiras, comparando-

os com os valores da area degradada (vocoroca). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os atributos fisicos e quimicos do solo na profundidade de 0-15 centimetros de 

profundidade da area experimental, comparados com os da vocoroca, podem ser 

visualizados nas tabelas 12 e 13, respectivamente. 

Tabela 12. Atributos de textura do solo de 0 - 15 cm de profundidade da area experimental 

Atributos Fisicos (g.kg" ) 

Localizacao Areia Argila Silte 

Interno 592,2 b 207,3 a 194,8 b 

Externo 584,7 b 186,1 a 227,2 a 

Vocoroca 859,0 c 42,2 b 98,1 c 

MG 678,6 145,2 173,6 

C V (%) 5,74 26,31 14,60 

Fonte: Pesquisa de campo Assentamento Serra do Monte Boqueirao/Cabaceiras - PB 2009 

Tabela 13. Atributos quimicos do solo de 0 -15 cm de profundidade da area experimental 

Atributos Quimicos 

Localizacao Calcio 

cmol.dm"3 

Magnesio 

cmoLdm"3 

Fosforo 

cmol.dm"3 

Potassio 

mg.dm"3 

pH M.O(g.kg-1) 

Interno 14,97 a 8,95 a 2,04 a 0,37 A 6,30 c 20,4 a 

Externo 10,6 a 9,42 a 1,64 a 0,33 A 6,79 b 16,9 b 

Vocoroca 7,25 b 7,25 b 0,27 b 0,18 A 7,84 a 04,0 c 

MG 9,94 8,54 1,31 0,29 6,97 13,7 

C V (%) 23,46 22,94 114,26 77,64 3,57 21,3 

Fonte: Pesquisa de campo Assentamento Serra do Monte Boqueirao/Cabaceiras - PB 2009 

Destaca-se entre os parametros quimicos analisados a baixa fertilidade apresentada 

no geral pelo solo da regiao, mas que esta fertilidade diminui a mediada que se retira ou 

diminui a cobertura vegetal do mesmo. 

4.4.1. Materia Organic a 

Um importante parametro que observa-se nas amostras analisadas, sao os teores de 

Materia Organica encontrados no interior das reboleiras de xique-xique. Esses teores sao 
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bastante significativos para solos que sofrem grande intemperismo, como os solos do 

nordeste brasileiro. 

De acordo com estudos realizados por Pinheiro et al. (2004), a presenca de gramineas 

contribui para aumentos significativos na massa da fracao leve da materia organica do solo, 

isto ocorre devido a elevada quantidade de palhada adicionada ao solo. As variacoes no 

conteudo da fracao leve sao resultantes da mudanca na qualidade e quantidade de residuos 

aportados do solo. Assim as fracoes leves podem vir a ser utilizadas como indicadores de 

alteracoes resultantes do manejo do solo. 

Nos resultados das analises de solo no interior e no exterior das dez reboleiras de 

xique-xique revelou-se que o percentual de materia organica e maior no interior das 

reboleiras tanto nas amostras de 15, quanto de 30 centimetros de profundidade. Foram 

realizadas 10 repeticoes, o que demonstra a amplitude da pesquisa. 

Os seus teores foram significativamente superiores comparando-as com as analises 

amostradas no exterior das mesmas (vide tabela 9). Para a interpretacao das analises 

utilizou-se os indices existentes no novo Sistema Internacional de Unidades em resultados 

de analises quimicas fertilidade de solos e nutricao vegetal. 

Tabela 14. Analise de variancia dos teores de Materia Organica de 0 - 15 cm e de 1 5 - 3 0 

centimetros de profundidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Teor de Materia Organica (g kg'l) de 0 - 15 cm de profundidade 

Interior da reboleira 20.3600 a 

Exterior da reboleira 16.9700 b 

Media Geral 18.6650 

C V % = 19.25786 

Teor de Materia Organica(g.kg *) de 15 - 30 cm de profundidade 

Interior da reboleira 17.9400 a 

Exterior da reboleira 12.9200 b 

Media Geral 15.4300 

C V % = 25.29297 

Fonte: Pesquisa de campo Assentamento Serra do Monte Boqueirao/Cabaceiras - PB 2009 
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Grafico 3 - Teores comparativos de Materia Organica entre 15-30 cm de profundidade, interior e exterior 

de dez reboleiras de xique-xique no Cariri Paraibano. 

Fonte: Pesquisa de campo Assentamento Serra do Monte Boqueirao/Cabaceiras - PB 2009 

O teor de materia organica em qualquer solo sera um balanco entre o que chega e o 

que e perdido. Mesmo que a quantidade adicionada seja pequena, se de alguma forma as 

perdas sao diminuidas. Alguns solos da regiao semiarida sao razoavelmente ricos nos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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elementos nutrientes conhecidos como bases trocaveis, como calcio, magnesio e potassio, 

mas a maior parte do nitrogenio necessario ao desenvolvimento de especies nao leguminosas 

provem da materia organica do solo. Os beneficios deste acumulo, podem ser o controle da 

erosao, maior eficiencia na retencao de agua (a materia organica pode reter ate vinte vezes 

sua massa em agua), ciclagem de nutrientes, diminuindo a necessidade de uso de 

fertilizantes. Apesar de as quantidades de carbono potencialmente estocaveis nao serem tao 

altas, o pouco que se puder reter ou enriquecer pode ter um papel relevante na manutencao 

do funcionamento saudavel dos ecossistemas do Semiarido. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.4.2. pH em agua 

Observa-se tambem que os indices de pH elevaram-se a medida que aumentava o 

teor de degradacao do solo amostrado. Quanto maior a alcalinidade do solo menor a sua 

capacidade produtiva. Quanto mais alcalino for o pH do solo maior sera a deficiencia de 

Fosforo (P) devido a formacao de compostos insoluveis em Ca, alem de perder Nitrogenio 

por volatilizacao. Sao solos que possuem alta CTC, e baixos teores de aluminio. Sao 

geralmente pobres em micronutrientes. 

Valores de pH proximos a neutralidade possivelmente estao relacionados aos altos 

teores de bases trocaveis e ausencia de H + e A l 3 + , frequentemente observados em solos de 

regioes semi-aridas (CHAVES et al, 1998). 

Encontrou-se diferencas significativas entre os indices de pH encontrados nas 

analises de solo entre 0 - 15 cm e entre 15 - 30 cm de profundidade, (vide tabela 15). O 

interior das reboleiras apresentou teores levemente acidos enquanto que a area exterior das 

reboleiras houve um aumento do pH tornando-o alcalino e o resultado da area degradada 

com vocoroca o pH tendeu para extremamente alcalino, com indice de 7,4. (vide tabela 13). 
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Tabela 15. Analise de variancia dos teores de pH do solo do experimento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

pH do solo 

0-15 cm de profundidade 15-30 cm de profundidade 

Interior das reboleiras 6 JO b 7.02 a 

Exterior das reboleiras 6.79 a 7.29 a 

Media Geral 6.54 7.16 

C V % 4.58404 7.43989 

Fonte: Pesquisa de campo Assentamento Serra do Monte Boqueirao/Cabaceiras - PB 2009 

4.4.3. Potassio Trocavel 

O poder de suprimento de potassio as plantas resulta do teor do elemento e tambem 

das formas em que se encontra no solo. Como o solo em questao possui baixos teores 

desse elemento, no caso da implantacao de uma lavoura qualquer nessa regiao necessitaria 

de um complemento desse elemento para haver producao satisfatoria. 

A fertilidade desses solos e a remocao constante de seus nutrientes fazem com que 

seja necessaria a constante reposicao pela adubacao, inclusive de potassio, pois como 

demonstram as analises, os teores medios que elas apresentam sao muito baixos. 

A aplica9ao de fertilizantes a base de potassio depende, entre outros fatores do 

conhecimento da capacidade do solo em suprir o nutriente e dos fatores que afetam a sua 

disponibilidade, a qual esta relacionada com as formas nas quais o potassio pode ser 

encontrado no solo. 

Tabela 16: Analise de variancia para os teores de Potassio da area experimental 

Teor Potassio trocavel (mg.dm ') a 0 - 15 cm de profundidade 

Interior da reboleira 037000 a 

Exterior da reboleira 0.33900 a 

Media Geral 035450 

CV%= = 79.48912 

Teor de Potassio trocavel (mg.dm ) a 15 - 30 cm de profundidade 

Interior da reboleira 0.44900 a 

Exterior da reboleira 0.18900 a 

Media Geral 031900 

CV% = 147.19418 
Fonte: Pesquisa de campo Assentamento Serra do Monte Boqueirao/Cabaceiras - PB 2009 

Por se apresentar em indices baixissimos dentro e fora das reboleiras o potassio nao 

apresentou diferen9as estatisticas significativas nas reboleiras e nas areas degradadas. 
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4.4.4. Calcio e Magnesio zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A inter-relacao entre os nutrientes calcio e magnesio na nutricao vegetal esta 

relacionada as suas propriedades quimicas proximas, como o raio ionico, Valencia, grau de 

Wdratacao e mobilidade, fazendo com que haja competicao pelos sitios de adsorcao no 

solo, e na absorcao pelas raizes embora estabelecidas as relacdes Ca:Mg ideais para as 

plantas, nao esta claramente estabelecido ainda a partir de que propor9ao destes elemento s 

na CTC c o n t a i n a ocorrer problemas nutricionais nas plantas. 

Normalmente, quando o teor de calcio e alto, o teor de aluminio e baixo e isso e bom 

por dois motivos: a planta aproveita o calcio para crescer e, ainda, nao existe o efeito 

malefico do aluminio limitando mais ainda o crescimento radicular. 

Os valores de Calcio e Magnesio apresentaram-se altos, comparativamente aos 

padroes agricolas do cerrado brasileiro, e nao variaram estatisticamente seus teores dentro 

fora das reboleiras. 

Tabela 17 : Analise de variancia para os teores de Calcio e Magnesio da area experimental 

Teores de Ca e Mg a 0 - 15 cm de profundidade 

CaCcmoIcdm"
1

) Mg (cmolc.dm ) 

Interior das Reboleiras 11.97400 a 8.95100 a 

Exterior das reboleiras 10.60600 a 9.42500 a 

Media Geral 11.29000 9.18800 

C V % 25.31116 26.18468 

Teores de Ca e Mg a 0 - 30 cm de profundidade 

Ca(cmolc.dm") Mg (cmolcdm
-

 ) 

Interior das Reboleiras 13.82100 a 10.42500 a 

Exterior das reboleiras 14.24400 a 11.74700 a 

Media Geral 14.03250 11.08600 

C V % 22.92274 22.06597 

Fonte: Pesquisa de campo Assentamento Serra do Monte Boqueirao/Cabaceiras - PB 2009 
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4.4.5. Fosforo assimilavel ( P ) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O fosforo e um dos nutrientes que mais limitam a produtividade das culturas. Nos 

solos de regioes tropicais e subtropicais, os teores totais de fosforo sao relativamente 

altos, porem azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fra9ao biodisponivel esta abaixo das exigencias minimas das culturas 

comerciais. Estimula o desenvolvimento das raizes e aumenta o perfi lhamento; contribui 

para a forma9ao dos graos e melhora seu valor nutritivo; logo apos a poliniza9ao, ha um 

aumento do transporte de fosforo em dire9ao as sementes jovens em desenvolvimento; 

tern alta mobilidade na planta baixa no solo, (MALA VOLT A, 1997). 

Os metodos para a determina9ao de fosforo em solos tern sido de suma importancia 

quando se deseja avaliar a fertilidade destes, o que nao poderia ser diferente em solos 

afetados por sais. Apesar das peculiaridades destes solos nao serem as mesmas dos de 

clima umido e sub-umido, com elevado grau de intemperismo e grande fixa9ao do anion 

fosfato na matriz do solo, outros fatores contribuem para a baixa disponibilidade de 

fosforo para as plantas. Dentre estes, o pH e as altas concentra96es de calcio assumem 

destaque, causando, muitas vezes, deficiencias deste elemento nas plantas, mesmo estando 

presente no solo, mas em forma nao disponivel 

Os valores de Fosforo nao diferiram estatisticamente dentro fora das reboleiras, 

porem foram significativos quando comparados com os teores encontrados na area de 

vo9oroca. 

Tabela 18 : Analise de variancia para os teores de fosforo da area experimental 

Teor Fosforo a 0 - 15 cm de profundidade 

Interior da reboleira 2.04000 a 

Exterior da reboleira 1.64400 a 

Mtdia Geral 184200 

C V % = 100.13278 

Teor de Fosforo a 15 - 30 cm de profundidade 

Interior da reboleira 2.42100 a 

Exterior da reboleira 166700 a 

Media Geral
 2 0 4 4 0 0 

C V % = 111.21869 

Fonte: Pesquisa de campo Assentamento Serra do Monte Boqueirao/Cabaceiras - PB 2009 
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Mesmo analisando os teores de argila e comparando-os com as necessidades medias 

de fosforo necessario para o bom desenvolvimento de culturas comerciais do centro-oeste 

brasileiro, tem-se que a area experimental apresenta no geral baixos teores de fosforo, 

sendo necessaria a reposicao para o cultivo de lavouras comerciais no local. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.5. Anaiises dos atributos Fisicos do solo do experiments). 

A textura do solo refere-se a proporgao relativa em que se encontram, em 

determinada massa de solo, os diferentes tamanhos de particulas. Refere-se, 

especificamente, as proposes relativas das particulas ouzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fra9oes de areia, silte e argila na 

terra fina seca ao ar (TFSA). 

Os teores de areia, silte e argila no solo influem diretamente no ponto de aderencia 

aos implementos de preparo do solo e plantio, facilitando ou dificultando o trabalho das 

maquinas. Influi tambem, na escolha do metodo de irriga9ao a ser utilizado. 

Nesse trabalho fizeram-se as compara96es dos teores de areia, argila e silte a 0 - 15 e 

a 15 - 30 centimetros de profundidade dentro e fora das reboleiras, e no interior da 

vo9oroca. 

4.5.1. Teores de Areia, Argila e Silte 

Nao se observou varia9ao significativa entre os teores de areia e argila dentro e fora 

das reboleiras de xique-xique, porem notou-se que os teores de silte foram significativos, 

(Vide tabela 10). 

Tabela 19 - Analise de variancia dos atributos fisicos do solo da area experimental. 

Areia (g.kg ) Silte (g.kg") Argila (g.kg ') 

Prof. 0-15 cm 15-30 cm 0-15 cm 15-30 cm 0-15 cm 15-30 cm 

Interno 59.2250a 55.9040a 19.4870b 22.7670a 20.7380a 20.7620a 

Externo 58.4750a 55.0830a 22.7280 a 25.8350 a 18.6100 a 19.0790a 

C.V= 8.11641 9.97718 14.71328 28.09609 23.79291 47.72304 

Fonte: Pesquisa de campo Assentamento Serra do Monte Boqueirao/Cabaceiras - PB 2009 
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Ja as comparacdes dos resultados das anaiises do interior da reboleira, comparado 

com os obtidos dentro da vocoroca, revela-se bastante significativo com severas alteracoes 

nos percentuais de areia, argila e silte. Destaque para os teores de areia que aumenta de 

59,22 % para 85,90 %, e da argila que diminui de 20,73 % para 4,22 % (vide tabelas 12 e 

13), mostrando claramente que alem da degradacao fisica, um solo desvegetado sob a 

acao do antropismo e do intemperismo pode ser degradado tambem quimicamente. 

A diferenciafao e forma9ao do honzonte argilico pode resultar de varios processos, 

entre os quais tem-se a migra9ao de argila do horizonte A para o B, pelo processo de 

lessivagem ou argiluvia9ao como um dos mais comuns. Outras possibilidades sao a 

degrada9ao das argilas no horizonte A ou E provocado pela alternancia de conduces de 

oxida9ao e redu9ao (ferrolise); movimento de argilas por fluxo hidricos sub-superficiais; 

erosao superficial seletiva das particulas finas e/ou descontinuidades litologicas, 

resultantes do coluviamento de material grosseiro em superflcie (BUOL et al., 1997, 

citado por SILVA et al. 2000). 

A erodibilidade dos solos representa a suscetibilidade do solo em resistir aos 

processos erosivos (MORGAN, 1986). Segundo esse autor, os fatores que afetam a 

erodibilidade sao: textura, densidade aparente, porosidade, teor de materia organica, teor e 

estabilidade dos agregados e pH do solo. A erodibilidade nao e uma propriedade estatica 

ao longo do tempo. As praticas agricolas, por exemplo, produzem modifica9oes 

importantes nas caracteristicas dos solos, alterando a sua erodibilidade. 

A cobertura vegetal e o fator de maior relevancia na prote9ao dos solos, pois afeta a 

sua erosao de varias maneiras, a saber: atraves dos efeitos espaciais da cobertura vegetal, 

dos efeitos de energia cinetica da chuva e do papel da vegeta9ao na estabilidade dos 

agregados de solos (GUERRA, 1994). A cobertura vegetal reduz as taxas de erosao do 

solo atraves de: prote9ao ao impacto da chuva, diminui9ao da agua dispom'vel ao 

escoamento superficial, decrSscimo da velocidade de escoamento superficial e aumento da 

capacidade de infiltra9ao de agua no solo (COOKE & DOORNKAMP, 1990). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.6. Indice de enraizamento e brotacSes do xique-xique e da macambira. 

4.6.1 Enraizamento e brotacoes do xique-xique. 
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Segundo Silva (2007), o plantio do xique-xique e mandacaru deve ser feito antes do 

periodo chuvoso, no terco final do periodo seco, quando as cactaceas contem menor 

quantidade de agua nos seus tecidos, o que evita a ocorrencia de perda por apodrecimento, 

e facilita a fixacao das estacas nas covas durante a implantacao, e consequentemente, 

melhor enraizamento ou pega, e sobrevivencia no periodo chuvoso. 

Imagem 21 - Podridao verificada nos meses de abril, maio e junho de 2009. 
Fonte: Pesquisa de campo no Assentamento Serra do Monte - Boqueirao/Cabaceiras - PB. 

2008/2009. 

lmplantaram-se as parcelas com quatro repeticoes mes a mes para poder afirmar, 

apos o computo dos dados finais, quais os meses mais apropriados, na regiao do Cariri 

paraibano para o plantio do xique-xique. 

Como ha a variabilidade da ocorrencia de chuvas em cada uma das micro-regioes 

nordestinas, pode-se afirmar que os indices de sucesso na multiplicacao assexuada com as 

hastes do xique-xique foram de um modo geral elevados, ficando os melhores percentuais 

para os meses de dezembro de 2008 a fevereiro de 2009. 
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dez/08 jan/09 fcv/09 mar/09 abr/09 mai/09 jun/09 

Grafico 4 - indices de enraizamento (multiplicacao assexuada atraves das hastes) do xique-xique. 
Fonte. Assentamento Serra do Monte Boqueirao/Cabaceiras - PB, 2009. 

Segundo Cavalcanti (2007), as plantas xerofilas a exemplo do xique-xique, tern 

apresentado um bom desenvolvimento em areas de solos degradados. Podendo repovoar 

areas onde nao e mais possivel o cultivo de lavouras tradicionais, sendo importantes na 

sustentabilidade e na conservacao da biodiversidade do Bioma Caatinga. 

As hastes escolhidas para o plantio e implantacao das parcelas de xique-xique 

pesaram entre 0,680 kg e 0,930 kg. Apresentaram um grande numero de botoes florais 

quando foram separadas da planta mae que as originaram. As tres primeiras parcelas 

possuiam cerca de 36,70 botoes florais, em media, por haste. 

Ja a segunda reboleira de xique-xique a qual originou as hastes que se plantou as 

demais parcelas apresentavam um numero menor de botoes florais, cerca de 17,87 botoes 

florais, em media, por haste, porem como os intervalos de analise da floracao foram 

relativamente grandes, cerca de 45 a 50 dias, nas primeiras parcelas. 

Utilizou-se um espacamento diferenciado do que preconizou Silva et al, (2000), que 

obteve em seis anos e meio de coleta de dados um ganho de materia verde de 910,0 Kg/ 

ano para o espacamento 1,0 m x 1,0 m. Neste experimento trabalhou-se com o 

espacamento 2 x 4, e durante as avaliacdes nao observou-se nenhuma brotacao. Necessita-
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se de um maior intervalo de tempo para realizar trabalhos e coletar dados de forma 

comparativa ao trabalho do autor supracitado. 

Outro fator levado em consideracao foi o periodo em que a planta do xique-xique 

demora para criar os calos e emitir suas raizes. As raizes com mais de 5 centimetros 

demoraram mais de cinco meses para atingirem este tamanho, e as hastes ja apresentavam 

um grande quantidade de botoes florais, supoe-se que as flores surgidas utilizaram a 

reserva nutricional contida na haste. Portanto os dados coletados nas observacoes 

poderiam nao corresponder uma realidade ao longo de um ano de observacao, pois a 

planta poderia florar no terceiro mes e morrer no quinto o que iria mascarar o resultado 

final. Pelo mesmo motivo tambem se excluiu os dados sobre a frutificacao. 

Segundo Moraes (2006) na avaliacao aos 125 dias apos o plantio (DAP) do xique-

xique na cidade de Sume - PB, tambem localizada no Cariri Paraibano, nao houve 

brotacoes contabilizadas no plantio de estacas apicais, semelhantes as que se realizaram 

neste experimento em Cabaceiras - PB. 

Imagem 23: Flor do xique-xique abrindo-se na planta-mae. 
Fonte. Pesquisa de campo no Assentamento Serra do Monte - Boqueirao/Cabaceiras - PB. 2008/2009. 
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Imagem 24: Flor do xique-xique abortada. 

Fonte: Pesquisa de campo no Assentamento Serra do Monte - Boqueirao/Cabaceiras -
PB. 2008/2009. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.6.2 Indice de enraizamento e brotacoes da macambira 

Com relacao ao indice de enraizamento e emissao de brotacoes, realizaram-se o 

seguinte esboco para ambas as plantas pesquisadas. Sete parcelas correspondentes a cada 

mes de plantio, com quatro repeticoes, em cada repeticao quatro plantas. O experimento 

foi conduzido de modo a relacionar o mes de plantio das especies com o enraizamento e 

posterior desenvolvimento vegetativo da planta e aferir ao mesmo tempo qual o mes que 

aconteceu o maior indice deste evento e analisar o mes que a planta mais emitiu brotacoes. 

Para a macambira trabalhou-se plantando as parcelas, entre fevereiro de 2008 e agosto de 

2009. 

Muito pouco se tern encontrado na literatura sobre reproducao e/ou plantio de 

macambira, Bessa (1982) afirmou que foi possivel constatar que um pe de macambira, 

quando solta o escopo floral, ja emitiu um, dois ou tres estolhos, sendo que estes, por sua 

vez emitiram outros, e que o mais velho ja esta pronto para a floracao no ano subseqiiente. A 

planta nao emite rebento do lado pelo qual se prende ao estolho originario. Comumente uma 

macambira produz dois filhos, e quando morre, mais de um ano depois de soltar o pendao 

floral, deixa, pelo menos, quatro plantas novas. E assim, quando nao foi destruido pelo fogo, 
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um "geral" de macambira (area uniforme com grande quantidade de plantas) apresenta 

aspecto impenetravel de 15 a 20 mil plantas por hectare, entrelacadas por folhas armadas em 

seus bordos de recurvados espinhos. 

De acordo com a grafico 5, os meses que apresentaram os melhores indices e 

pegamento foram os que os plantios ocorreram em fevereiro e maio de 2009, o mesmo 

ocorrendo com relacao aos indices de brotacoes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Grafico 5 - Indices de enraizamento e brotacao da macambira 
Fonte: Assentamento Serra do Monte - Cabaceiras - PB, 2008/2009. 

Fazendo-se uma projecao de um plantio de macambira como lavoura xerofila 

convencional e utilizando-se o espacamento de 1,0 m x 1,0 m, tem-se 10 mil plantas por 

hectare, com uma producao de 840 gramas de "cabeca" 2 , segundo Bessa (1982), pronta para 

o arracoamento animal, consolidava-se 8,4 toneladas de materia umida que segundo anaiises 

realizadas por Medeiros (1960), contem 5,25 % de proteina bruta, que pode ser ofertada aos 

rebanhos da regiao em periodos de seca. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2

 Segundo Bessa (1982), e a parte comestivel da planta onde existe a insercao das ult imas folhas, e o inicio 

das raizes. 
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Imagem 25. Frutificacao da macambira 
Fonte: Pesquisa de campo. Assentamento Serra do Monte -
Cabaceiras/Boqueirao - PB, 2008/2009. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.7. Dados socio-ambientais. 

De acordo com as respostas obtidas nos questionarios aplicados no PA Serra do 

Monte em Janeiro de 2010, montou-se os quadros, graficos, e tabelas que retratam a 

realidade de seus moradores e a sua relacao de convivencia com as plantas em estudo. 

Buscou-se assim resgatar em sua memoria, os usos e atuais desusos de bromelias e 

cactaceas, e ate mesmo sentir o interesse de se trabalhar com elas num futuro proximo. 

Observa-se na tabela 20 uma media de idade entre os entrevistados de mais de 

quarenta e quatro anos, o que reflete no alto indice de respostas positivas sobre o uso de 

cactaceas e bromeliaceas no passado para alimentacao animal. Caso essa media etaria fosse 

mais baixa, certamente as respostas tenderiam ser como as do assentado " I " , que respondeu 

em uma das perguntaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Nunca trabalhamos aqui com essasplantas". 
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Tabela 20. Relacao dos moradores entrevistados no PA Serra do Monte Cabaceiras - PB zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

N9 Nome do 

Assentado 

Idade Area zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN 5 de Pessoas 

1 A 39 50 6 

2 B 52 50 3 

3 C 65 50 5 

4 D 46 50 5 

5 E 29 50 4 

6 F 58 50 7 

7 G 53 50 6 

8 H 28 50 4 

9 1 24 50 4 

10 J 27 50 11 

11 K 51 50 6 

12 L 28 50 4 

13 M  
• 

62 50 y 

14 N 56 50 5 

15 0 52 50 6 

16 P 37 50 7 

4449 50 5,63 

Fonte: Pesquisa de campo, Assentamento Serra do Monte - Cabaceiras/Boqueirao - PB, 

2008/2009. 

A media de pessoas/habitantes por residencia e, de certa forma, pequeno em relacao 

a outras epocas em que as casas comportavam mais habitantes, como a casa do entrevistado 

"J" que possui 11 pessoas residindo. 

Verificou-se dos entrevistados que 87,5 % ja usaram xique-xique, macambira, 

mandacaru e outras plantas da flora caatingueira como alimento para animais e/ou humanos. 

Essas respostas geralmente vem acompanhadas de comentarios sobre grandes secas que 

ocorreram anos anteriores na regiao (vide grafico 6). 

Pelas respostas obtidas dos assentados fica claro que a grande maioria ja fez uso 

dessas plantas para alimentacao dos animais, ofertando as plantas in natura, procedendo a 

retirada dos espinhos, ou queimando-as no proprio local de ocorrencia da reboleira na 

propriedade, pratica que elimina os espinhos, mas destroi a planta que fica impossibilitada 

de emitir novas brotacoes e morre. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

74 



Result ados e Discussdo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Uso de Xique-xique/ M acambira na alimentacao 

animal e humana zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

TO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
<u zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o • o • 

Sim Nao 

Uso 87.5 12.5 

Grafico 6 - Pcrcenlual dos asscntados que ja usaram e/ou usam a macambira e o xiquc-xiquc como 

alimentacao animal ou humana. 

Fonte: Assentamento Serra do Monte - Cabaceiras - PB, 2008/2009. 

Quando perguntados se havia o habito dos mesmos plantarem o xique-xique e a 

macambira como lavouras normais ou mesmo para repor as que foram usadas no periodo 

seco como alimento para seus animais, apenas 12,5 % afirmaram fazer uso dessas plantas 

como cerca-viva (vide grafico 7). 

Out ros usos do Xique-x ique/  M acam b i r a 
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40 
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0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

If zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Xique-xique/Macambira 

Nunca realizaram 

plantiopara 

cilimenUiv^ o 

87.5 

Plont iopciro 

cored vivo 

12.5 

Grafico 7 - Outros usos do xique-xique e da macambira no Assentamento 

Fonte: Assentamento Serra do Monte - Cabaceiras - PB. 2008/2009. 
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Perguntados sobre o uso da palma forrageira, 87,5 % dos produtores a usam como 

alimentacao animal e ate humana, alem de conduzirem seu plantio como o de uma lavoura 

xerofila (grafico 8). Alguns entrevistados, como o assentado "K", comentaram que a palma 

era importantezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "para a alimentacao dos bichos !". Outro entrevistado, o assentado "E" 

afirmou ser a palma importante "para a sobrevivencia dos animaisP\ e o assentado "B" 

afirmou ser a palma de importancia "muito granae! como tambem na alimentacao 

humana F\ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Uso da palma dentro do Assentamento Serra do M onte zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Grafico 8 - Percentual dos assentados que planlam palma liabilualmente no assentamento 

Fonte: Assentamento Serra do Monte - Cabaceiras - PB, 2008/2009. 

A presenca da palma da dieta dos ruminantes nesse periodo de seca ajuda aos 

animais a suprir grande parte da agua necessaria do corpo. Segundo Silva et al.,(1997), Apud 

SILVA (2006), urn fator importante da palma, e que diferentemente de outras forragens, 

apresenta alta taxa de digestao ruminal, sendo a materia seca degradada extensa e 

rapidamente, favorecendo maior taxa de passagem e, consequentemente, consumo 

semelhante ao dos concentrados. 

A partir dessas respostas faz-se o questionamento: "Porque a macambira que pode 

fornecer de 8,0 a 10,0 toneladas por hectare, so com o aproveitamento da "cabega", 

fazendo uma projegao caso a mesma fosse conduzida como uma lavoura xerofila no zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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espagamento 1,0 mx 1,0 me usando os dados obtidos por Bessa (1982) nao e trabalhada 

pelos moradores locais? " zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Por outro lado o xique-xique pode produzir segundo Moraes (2006) em urn 

espagamento 4 m x 4 m: produz 8,2 toneladas de material herbaceo pronto para ser fornecido 

como racao animal. Porque nao aproveitar essas plantas na recuperagao de areas 

degradadas e fazer uso econdmico das mesmas? 

Perguntou-se aos moradores do Assentamento qual seria a maior dificuldade de se 

trabalhar com a macambira e o xique-xique, do mesmo modo que se trabalha com a palma. 

Cerca de 92,85% dos entrevistados atribuiram as dificuldades com espinhos existentes nas 

duas plantas. Ja 6,25% dos entrevistados afirmaram ser o ciclo do xique-xique muito longo 

para que haja um retorno econdmico satisfatorio (vide grafico 9). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dif iculdades apontadas para t rabalho com o 

xique-xique zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Grafico 9- Dificuldades apontadas pelos assentados de se trabalhar com o xique-xique. 

Fonte: Assentamento Serra do Monte - Cabaceiras - PB. 2008/2009. 

No caso da macambira 78,5% dos entrevistados tambem afirmaram ser os espinhos o 

maior entrave para se trabalhar convencionalmente com essa planta, porem 21,42% dos 

assentados disseram serem as praticas de manuseio com a planta em si, o corte e os 

processos de queima para a retirada dos espinhos, antes de dar para o gado o maior 

obstaculo de se trabalhar com essas especies (vide grafico 10). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Dif iculdades apontadas para t rabalho com a 

Macambira zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Grafico 10- Dificuldades apontadas pelos assentados de se trabalhar com a macambira. 

Fonte: Assentamento Serra do Monte - Cabaceiras - PB, 2008/2009. 

Perguntados se, hipoteticamente, houvesse uma tecnologia disponivel que facilitasse 

o manuseio e o trato com essas plantas, eles passariam a adota-la como pratica convencional 

na criacao dos seus rebanhos, 54,55% afirmaram que plantariam normalmente e procurariam 

se adaptar para incorpora-la as demais praticas por eles ja utilizadas no trato com os 

rebanhos. Ja 45,45% afirmaram que nao trabalhariam, como se pode constatar na resposta do 

assentado "F" que afirmou na sua resposta quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Nao tern futuro, ja tern muito xique-xique e 

macambira pelo mato adentro!" (vide grafico 11). 

Nivel de disposicao dos assentados em adotar 
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Grafico 11- Nivel de interesse dos assentados em adotar tecnologia para trabalharem com o xique-

xique e a macambira zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

78 



Resultados e Discussdo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: Assentamento Serra do Monte - Cabaceiras - PB. 2008/2009. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Perguntados sobre onde encontrar essas especies na regiao, os entrevistados foram 

unanimes em afirmar que elas estao por toda parte e nao seria dificuldade de encontra-las. 

(vide grafico 12). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M odo de ocorrencia do Xique - xique 
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Grafico 12- Modo de Ocorrencia do Xique-Xique e da Macambira no Assentamento Serra do Monte 

Fonte: Assentamento Serra do Monte - Cabaceiras - PB, 2008/2009. 

As plantas mais importantes para o enfrentamento com a seca para a alimentacao dos 

rebanhos, que os assentados. A palma, com mais de 81,25% das respostas, seguidas da 

macambira e do xique-xique, que tiveram 43,75% e 31,25% das citacoes, respectivamente, 

seguidas do cardeiro, facheiro, capins diversos, sorgo e milho (vide grafico 13). 

Portanto ve-se que o homem do campo lembra-se da macambira e do xique-xique 

como alternativa para os seus momentos mais dificeis, que e quando chega a epoca seca na 

regiao. 
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3 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Grafico 13- Plantas citadas pelos assentados, como importantes, no convivio com a seca 

Fonte: Assentamento Serra do Monte - Cabaceiras - PB, 2008/2009. 

Por fim as maiores dificuldades apontadas de se morar em um Projeto de 

Assentamento, mais propriamente o Projeto de Assentamento Serra do Monte, foram a falta 

de agua apontada por 93,75% como sendo a principal dificuldade sentida por eles, seguida 

de falta de transportes e estradas que somou 50% das respostas alem do desemprego 

lembrado por 37,5% dos entrevistados. A falta de assistencia medica foi citado por 31,25% 

das pessoas e 6,25% lembrou-se tambem de nao ter acesso a meios de comercializacao de 

seus produtos agricolas, meios de comunicacao e alimento e racao para seus animais (grafico 

14). 
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Grafico 14- Dificuldades apontadas pelos assentados na rotina do dia a dia 

Fonte: Assentamento Serra do Monte - Cabaceiras - PB, 2008/2009. 
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5. CONCLUSOES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O xique-xique e a macambira podem ser usados como ferramentas no combate a 

degradacao das terras do cariri paraibano, pelo fato de estarem associados a uma serie 

de beneficios a fauna, a flora, a conservacao dos solos e no resgate de tradicoes 

historicas e culturais. O plantio de ambas as especies conferem altos indices de 

pegamento e brotacdes entre os meses de dezembro a agosto e podem ser cultivados 

como lavouras xerofilas em beneflcio do homem caririzeiro. 

No interior das reboleiras de xique-xique existe maior quantidade de materia seca, 

e uma maior disponibilidade de forragem em comparacao a area antropizada do entorno. 

Os solos protegidos pelas reboleiras possuem um pH menor, e um uma maior 

quantidade de materia organica, alem de possuirem uma melhor estrutura fisica. 

Ha um maior numero de familia e especies, tanto do porte arboreo, quanto do 

arbustivo e herbaceo, que ali conseguem completar seu ciclo e se perpetuarem, 

constituindo bancos de germoplasma "in situ". Meses apos o plantio dessas plantas, 

dezenas de especies iniciam o seu ciclo germinando ao seu redor e iniciando um 

repovoamento natural a partir da acao dos agentes disseminadores de sementes. 

Os habitantes do assentamento Serra do Monte conhecem e ja usaram a 

macambira e o xique-xique como alimento para o gado, e reconhecem a sua 

importancia, porem nao cultivam essas especies a exemplo do que fazem com a palma 

forrageira. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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1. Formulario, em forma de questionario utilizado para pesquisa descritiva de 

carater exploratorio de campo com os assentados do PA Serra do Monte no municipio 

de Cabaceiras - PB, realizada em Janeiro de 2010. 

DADOS DO ENTREVISTADO 

Nome: apelido Idade 

Tamanho da propriedade: 

N° de pessoas que moram na propriedade 

QUESTIONARIO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1- Ja usou o mandacaru, o xiquexique ou a macambira como alimento 

para animais? (mesmo antes de ser assentado?) 

2- Ja plantou algumas dessas plantas como lavoura ou como reserva 

alimentar para gado? (do mesmo modo que faz com a palma!) 

3- Qual a importancia da Palma para os rebanhos? 

4- Qual a maior dificuldade de se trabalhar com a macambira e o 

xiquexique como lavouras habituais? 

5- Se houvesse tecnologia que superasse essas dificuldades apontadas, 

essas plantas poderiam ser cultivadas pelo Sr? 

6- Quais as plantas mais importantes para a manutencao do rebanho na 

regiao em periodos de seca? 

7- Onde se encontram (localizam) essas plantas? 

8- Aponte as 3 maiores dificuldades de se morar num assentamento: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

91 


