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APRESENTAQAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 relatorio contempla a proposta de Estagio Supervisionado em cumprimento 

as exigencias da Universidade Federal da Paraiba para a obtencao do titulo de 

graduacao em Engenharia Agricola, tendo esse sido realizado na ENGERH -

Engenharia, Geoprocessamento e Recursos Hidricos Ltda, situada nesta cidade a rua 

Luiz de Melo n.° 220, sala 103, 1° andar, Edificio Farol da Prata, CEP 58101-310 -

Prata. 

O mesmo contempla o estudo da A P T I D A O A G R I C O L A DO ASSENTAMENTO 

V E N A N C I O T O M E D E A R A I I J O - CAMPINA G R A N D E - P B , desenvolvido em atendimento 

ao convenio firmado entre a Associacao Tecnico Cientifica Ernesto Luiz de Oliveiro 

Junior - ATECEL e o Instituto Nacional de Colonizacao e Reforma Agraria - INCRA, 

atraves de sua Superintendencia na Paraiba. 

Partindo do presuposto de que o assentamento seria explorado de forma 

irracional, resultando em um processo de degradacao das terras bastante avancado, e 

ainda, que a falta de instrumentos capazes de subsidiar o planejamento de uso das areas 

o conduziria- ao insucesso, impedindo o seu auto-desenvolvimento, o Projeto Aptidao 

Agricola do Assentamento Venancio Tome de Araujo vem oferecer meios para o 

planejamento economico, com base nas aptidoes de solo e de clima do assentamento, 

objetivando o alcance de uma maior produtividade e, conseqiientemente, seu 

crescimento economico. 
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I. INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

No Brasil se faz necessaria a pratica de uma agricultura rentavel e competitiva, 

nao apenas pelos imperativos de justica social mas tambem pelo fato de que a 

agricultura, na sua totalidade, tern potencial para contribuir de forma mais eficiente na 

solucao de grandes problemas nacionais. 

Essa contribuicao entretanto mostra-se impotente em funcao da pratica 

sistematica de uma agricultura irracional, ineficiente na producao, gestao, 

comercializa^ao de insumos e produtos, proporcionando um subdesenvolvimento cada 

vez mais crescente no meio rural, o qual vem contribuindo de forma significativa com o 

subdesenvolvimento nacional. 

Atualmente, torna-se imperial a necessidade por parte dos agricultores da 

ado?ao de inovacoes que proporcionem o aumento dos seus rendimentos, mediante a 

eliminacao das ineficiencias no setor agricola que tern ate entao bloqueado a sua 

capacidade de se tornar rentavel e competitivo, conduzindo o homem do campo ao 

exodo rural. 

Vale salientar, entretanto, que nao basta apenas a adocao de inovacoes 

tecnologicas na fase de producao propriamente dita, mas sim inovacoes que abranjam os 

processos gerenciais organizacionais, alem de proporcionar um elo de cadeia agro-

alimentar, alicerce primordial para a geracao de eficientes empresarios rurais, capazes 

de obter insumos a precos baixos, reduzir os custos dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA p rodu9ao, incrementar os pre90 s 

de venda e conseqiientemente a obter maiores receitas. 

O modelo convencional de desenvolvimento agropecuario entretanto, nao 

possibilita que os agricultores alcancem tal eflciencia em fun9ao da falta de recursos e 

de uma politica de m odern iza9ao ao alcance de todos os agricultores, baseada no acesso 

ao credito, insumos de alto rendimento, animais de alto potencial energetico, 

equipamentos modernos, obras de infra-estrutura, garantias oficiais de pre90S e 

com ercializa9ao, entre outros. Cercados pela necessidade de ado9ao de novas tecnicas e 

m odern iza9ao do setor e pela ausencia de recursos que proporcionem tal 

desenvolvimento, torna-se imperativo que os governantes, no minimo proporcionem aos 

agricultores a tecnologia e capacita9ao para que a partir de entao possam eles se 

desenvolver, menos dependentes das decisoes governamentais, dos servi9os do estado e 

dos inacessiveis recursos externos a propriedade. 

O Brasil necessita urgentemente aumentar a produ9ao, a produtividade e a 

renda dos agricultores, atender a demanda da popula9ao, no que diz respeito aos 

produtos agropecuarios, a pre90 s compativeis com o baixo poder aquisitivo de sua 

maioria; e gerar excedentes agricolas de melhor qualidade a custos mais baixos, 

objetivando viabilizar o desenvolvimento da agroindustria, sucesso na competitividade 

de mercados e gerar divisas necessarias para flnanciar as im por ta9oes. Para tanto, e 

imprescindivel que o governo adote medidas capazes de compatibilizar a necessidade 

dos agricultores com as limitadas possibilidades governamentais de atende-los. 

Entretanto, sabe-se que esta compatibilidade torna-se cada vez mais diflcil, devendo 

portanto os agricultores optar por uma agricultura rentavel e competitiva, cujos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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adjetivos apenas serao alcancados se adotarem um processo eficiente capaz de reduzir 

os custos unitarios de producao e incrementar oszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pre90s de venda dos excedentes, alem 

de melhorar sua qualidade. 

Dentro desse contexto, terao mais sucesso, os agricultores que, alem de 

produzir com muita eficiencia, se organizar para fazer investimentos em conjunto e se 

encarregar eles mesmos das etapas da cadeia agro-alimentar. 

Partindo-se do principio de que o principal fator de produ9ao se concentra no 

conhecimento adequado e nao tanto no recurso abundante, serao mais susceptiveis ao 

exito, os agricultores que se mostrarem capazes de solucionar seus problemas, e nao 

tanto os que tenham com que faze-lo. Atualmente, se nao tiverem os conhecimentos 

para aproveitarem as potencialidades e oportunidades de desenvolvimentos existentes 

em suas propriedades, a disponibilidade de recursos, por si so ja nao sera mais suficiente 

para que se alcance o desenvolvimento agricola tao necessario ao pais. 

Com base no exposto, O Projeto A P T I D A O A G R I C O L A D O ASSENTAMENTO 

V E N A N C I O T O M E D E A R A U J O visa ao estudo das potencialidades climaticas e edaficas 

do assentamento, objetivando sua explora9ao racional e, por via de conseqiiencia, seu 

desenvolvimento sustentavel, condi9ao imprescindivel para o sucesso do projeto 

nacional de reforma agraria. Em suma, visa-se oferecer meios para o planejamento 

economico, com base nas aptidoes de solo e de clima do assentamento, objetivando o 

alcance de uma maior produtividade e, consequentemente, seu crescimento economico. 
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I I . O PROJETO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dividido em tres importantes segmentos que correspondem as diferentes 

etapas de sua realizacao, o projeto oferece, apos minucioso e rigoroso estudo, dados 

relativos a: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Aptidao Pedoclimdtica da area abrangida pelo assentamento Venancio 

Tome de Araiijo, indispensavel a qualquer planejamento economico para o 

mesmo; 

• As Culturas Estudadas, compreendendo dezenove culturas escolhidas em 

funcao de sua expressao economica para a Regiao; 

• O Assentamento, abarcando o assentamento Venancio Tome de Araujo, 

sua descricao, recursos naturais e aptidoes. 

Sua apresentacao foi concebida, tendo cada segmento os dados relativos a 

consultas especificas referentes ao conjunto de materias de que trata. Pode-se, assim, ter 

acesso as informacoes sobre o assentamento consultando-se, alem do segmento alusivo 

ao mesmo, os que cuidam da aptidao pedoclimatica e das culturas em geral, a respeito 

de questoes de interesse particular. 

Agiliza-se, desta forma, a consulta, de condicoes edafoclimaticas e 

caracteristicas culturais. Tambem, permite-se uma consulta generica, as materias 

concernentes ao solo, ao clima e as culturas em geral. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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I I I . METODOLOGIA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A metodologia de trabalho adotada baseou-se naquela ja empregada por 

Paraiba (1978), com adaptacao da nova tecnologia aportada por SIG - Sistemas de 

Informacoes Geograficas, permitindo o georreferenciamento dos dados cartografados e 

a implanta9ao de um banco de dados que reune todas as informa9oes referentes a area 

estudada, o que possibilitou o aperfei9oamento da metodologia ate entao adotada, no 

que diz respeito a cartografia das zonas de aptidao pedoclimatica. 

Neste sentido, consideraram-se quatro zonas de aptidao pedoclimatica, a saber: 

Apta, Apta com Restrisao, Restrita e Inapta. 

Sao consideradas zonas Aptas aquelas em que as condi9oes edaflcas e 

climaticas, juntas, encerram aptidoes para o pleno desenvolvimento de uma determinada 

cultura, possibilitando sua explora9ao economica. 

As zonas Aptas com Restrisoes sao aquelas em que as condi9oes, tanto 

edaflcas como climaticas, apresentam aptidoes com limita9oes moderadas para o 

desenvolvimento da cultura, embora possibilitem uma razoavel explora9ao economica. 

As zonas Restritas dizem respeito aquelas em que tanto as condi9oes edaflcas 

quanto as climaticas condicionam um substancial grau de restri9ao, com limita9oes 

fortes para o desenvolvimento da cultura, comprometendo bastante sua explora9ao 

economica. 

As zonas Inaptas sao aquelas em que as condi9oes edaflcas e climaticas 

apresentam fatores limitantes, passiveis de impedir totalmente o desenvolvimento de 

qualquer cultura, inviabilizando a sua explora9ao economica. 

Estabeleceu-se a aptidao edafica das diversas culturas, levando-se em conta as 

especificidades de cada uma e, em razao de seu valor economico, observando-se suas 

exigencias, respeitadas as caracteristicas dos solos e seus atributos, assim como os 

diferentes graus de limita9oes. Identificaram-se, assim, as areas aptas ou aptas com 

diversos graus de restri96es, alem daquelas restritas e inaptas para cultivos comerciais. 

Para o estabelecimento da aptidao pedoclimatica de cada cultura estudada 

(Paraiba, 1978), consideraram-se caracteristicas limitantes dos solos: profundidade 

efetiva, drenagem interna, fertilidade, pedregosidade e rochosidade, salinidade, 

topografia e erosao; posteriormente, integrou-se a aptidao climatica. 

Neste ponto, vale ressaltar que o fato de mais de uma cultura apresentarem a 

mesma aptidao edafica, nao significa necessariamente que possam ser exploradas 

simultaneamente em uma mesma area, sob forma de consorcio, salvo se apresentarem, 

tambem, a mesma aptidao climatica. 

Considerando-se as culturas estudadas de forma isolada ou agrupadas, quando 

possivel, estabeleceram-se categorias de terras - que se descrevem a seguir - que 

apresentam aptidao, restri9ao ou inaptidao edafica, em nivel compativel com a aptidao 
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climatica, de maneira a permitir sua analise de forma integrada, considerando-se o valor 

comercial das culturas estudadas neste trabalho: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Categoria 1 (Aptidao plena): Areas com classes e/ou associacoes de 

classes de capacidade de uso proprias para culturas, com limitacoes ligeiras 

de utilizacao impostas pelas caracteristicas dos solos, topografia e erosao. 

Praticas conservacionistas simples a complexas. 

• Categoria la (Aptidao plena): Areas com associacoes de classes de 

capacidade de uso com dominancia de terras proprias para culturas, com 

limitacoes ligeiras de utilizacao impostas pelas caracteristicas dos solos, 

topografia e erosao, agrupadas com classes de terras proprias para 

pastagem. 

• Categoria lb (Aptidao plena): Areas com classes e/ou associacoes de 

classes de capacidade de uso representadas por solos aluvionais, 

apropriados as culturas de cana-de-acucar, milho e sorgo, com problemas 

moderados de drenagem e para as culturas do feijao, feijao vigna e algodao 

herbaceo, com problemas complexos de drenagem. 

• Categoria 2 (Aptidao moderada): Areas com classes de capacidade de uso 

com limitacoes moderadas para culturas anuais, ditadas pelas 

caracteristicas de fertilidade dos solos e/ou topografia. Utilizacao racional 

para culturas anuais. Praticas conservacionistas de rotacao com pastagem. 

• Categoria 2a (Aptidao moderada): Areas com associacoes de classes de 

capacidade de uso da Categoria 2, agrupadas com terras dominantemente 

apropriadas a pastagem e/ou preservacao da flora e fauna. 

• Categoria 2b (Aptidao moderada): Areas com classes de capacidade de 

uso com fortes limitacoes para a cultura, devido as caracteristicas da 

drenagem e associacoes de classes de terras inaptas para a cultura. 

• Categoria 2c (Aptidao moderada): Areas com classes de capacidade de 

uso com limitacoes severas para utilizacao com culturas anuais, devido as 

caracteristicas de drenagem imperfeita e associacoes com classes inaptas 

para culturas. 

• Categoria 3 (Restrita): Areas com classes de capacidade de uso com 

limitacoes fortes para utilizacao com culturas anuais, devido as 

caracteristicas de baixa fertilidade do solo e/ou drenagem excessiva. 

• Categoria 3a (Restrita): Areas com associacoes de classes de capacidade 

de uso que apresentam severas limitacoes de utilizacao, devido a pequena 

profundidade dos solos. 

• Categoria 4 (Aptidao plena): Areas com classes e associacoes de classes 

de capacidade de uso proprias para pastagem, com limitacoes moderadas 

de apascentamento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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• Categoria 4a (Restrita): Areas com classes e/ou associacoes de classes de 

capacidade de uso que apresentam fortes limitacoes para ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Pinus sp. e o 

Eucalyptus sp. 

• Categoria 5 (Aptidao moderada): Areas com classes e/ou associacoes de 

classes de capacidade de uso proprias para pastagem, com limitacoes fortes 

impostas pelas caracteristicas de profundidade efetiva, pedregosidade e 

topografia. 

• Categoria 6 (Restrita): Areas com classes e/ou associacoes de classes que 

apresentam restricoes para pastagem, devido as caracteristicas de 

profundidade efetiva, elevada saturacao de sodio, baixa capacidade de 

retencao de agua e de nutrientes. 

• Categoria I (Inapta): Areas improprias para exploracao de qualquer das 

culturas estudadas, representadas por classes de capacidade de uso ou 

associacoes de classes, apresentando a topografia e os solos restricoes 

severas para utilizacao. 

O enquadramento das culturas, associadas a aptidao climatica, nas categorias 

acima descritas, e apresentado na conclusao deste trabalho. Os mapas de aptidao 

pedoclimatica das culturas consideradas foram elaborados a partir das informacoes 

contidas em Paraiba (1972) e de atividades de campo, apoiadas no GPS - Global 

Position System ou Sistema de Posicionamento Global de Precisao Topografica, o que 

possibilitou alcancar um maior nivel de detalhamento das informacoes cadastradas, uma 

vez que se trabalhou sobre uma base georreferenciada em escala compativel com a area 

do projeto de assentamento estudado. 

A execucao deste trabalho apoiou-se em modernos recursos tecnologicos, no 

que toca aos processos de coletas de dados, tanto para o uso quanto para o tratamento 

das informacoes, resultando em maior qualidade, eficacia e agilidade. Utilizaram-se os 

programas Microstation, versao 95 e Maplnfo, SIG e o equipamento GPS. 

As zonas de aptidao pedoclimatica estao caracterizadas pela combinacao de 

uma letra maiuscula especificando a aptidao climatica, que se encontra definida no 

estudo de cada cultura, a partir do ajuste do posicionamento das isolinhas climaticas em 

posicoes topograficas coincidentes com os limites de solos, e um algarismo arabico (as 

vezes associado a uma letra minuscula), que define a aptidao edafica, exceto as zonas 

inaptas, cuja caracterizacao se faz apenas pelo uso da letra I . 
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IV. APTIDAO PEDOCLIMATICA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O estudo da aptidao pedoclimatica das culturas, com base no estudo de clima e 

solos da area do assentamento, tern como objetivo principal identificar as 

potencialidades do meio fisico das referidas areas, visando ao desenvolvimento auto-

sustentavel dos projetos nelas implantados, a partir de sua exploracao racional. 

Neste trabalho, apresenta-se a cartografia do Projeto de Assentamento 

Venancio Tome de Araujo, identificada como Mapas de Aptidao Pedoclimatica, que 

informam sobre as zonas com caracteristicas de aptidao (com ou sem restricao) e de 

inaptidao pedoclimaticas, relativamente a um conjunto de culturas consideradas 

importantes por seu valor economico, como abacaxi, algodao arboreo, algodao 

herbaceo, banana, cafe, caju, cana-de-acucar, coco-da-baia, feijao, feijao vigna, 

mamona, mandioca, milho, pimenta-do-reino, palma forrageira, pastagem, pinus e 

eucaliptus, sisal e sorgo. 

Para sua execucao, fez-se necessario o conhecimento previo das exigencias 

das culturas consideradas, principalmente no tocante aszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA condi96es de solo e clima, o que 

permitiu a caracteriza9ao das aptidoes e restr i9oes destes elementos para o 

desenvolvimento satisfatorio das culturas sob comento. 

Com este trabalho pretende-se, em nivel de projeto de assentamento, 

disponibilizar um instrumento capaz de subsidiar programas e projetos que tratem da 

politica de credito rural para custeio e investimento, pesquisa agronomica e implanta9ao 

de culturas em areas tidas como nao tradicionais para a sua explora9ao, proporcionando 

condi9oes para o uso adequado do solo e, em qualquer hipotese, a prom o9ao do 

desenvolvimento social, economico e ambiental para as areas em apre90 . 
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1. APTIDAO PEDOCLIMATICA PARA A CULTURA DO ABACAXI 

• Apta (A,, A, a ); 

• Apta com Restncoes (A 2, A 2 a , A 2 b , A 2 c , B,, B l a , B 2 , B 2 a , C , , C , a , C 2 a , C 2 b , 

C 2 c ) ; 

• Restrita (A 3, C 3 , D„ D l a , D 2 , D 2 b , D 2 c , D 3); 

• Inapta (I). 

1.1 Condicoes Climaticas: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•  A - Aptas (Boas condicoes hidricas e termicas para a cultura); 

•  B - Aptas com Restricoes (Umidade elevada prejudicando o cultivo); 

•  C - Aptas com Restricoes (Restricoes hidricas em prejuizo do cultivo); 

•  D - Restritas (Por deflciencia hidrica acentuada); 

•  I - Inaptas (Fortes restricoes hidricas). 

1.2 Condicoes Edaficas: 

• 1 - Areas com classes e/ou associacoes de classes de capacidade de uso que 

sao proprias para culturas, com limitacoes ligeiras de utilizacao impostas 

pelas caracteristicas dos solos, topografia e erosao. Praticas conservacionistas 

simples a complexas. 

• la - Areas com associacoes de classes de capacidade de uso com dominancia 

de terras proprias para culturas, que apresentam limitacoes ligeiras de 

utilizacao impostas pelas caracteristicas dos solos, topografia e erosao, 

agrupadas com classes de terras proprias para pastagem. 

• 2 - Areas com classes de capacidade de uso com limitacoes moderadas de 

utilizacao para culturas anuais, ditadas pelas caracteristicas de fertilidade dos 

solos e/ou topografia. Utilizacao ocasional para culturas anuais. Praticas 

conservacionistas de rotacao com pastagem. 

• 2a — Areas com associacoes de classes de capacidade de uso da Categoria 2, 

agrupadas com terras proprias dominantemente para pastagem e/ou 

preservacao da flora e fauna. 
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• 2bzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Areas com classes de capacidade de uso com fortes limitacoes para 

utilizacao com esta cultura, devido as caracteristicas da drenagem e 

associacoes de classes inaptas para a cultura. 

• 2c - Areas com classes de capacidade de uso com limitacoes fortes para 

utilizacao com culturas anuais, devido as caracteristicas de baixa fertilidade 

dos solos e/ou drenagem excessiva. 

• 3 - Areas com classes de capacidade de uso com limitacoes severas para 

utilizacao com culturas anuais, devido as caracteristicas de drenagem 

imperfeita e associacoes com classes de terras inaptas para culturas. 

• I - Areas improprias para exploracao com culturas, sendo representadas por 

classes de capacidade de uso e/ou associacoes de classes, cujas caracteristicas de 

solos e topografia apresentam restricoes severas para sua utilizacao. 

2. APTIDAO PEDOCLIMATICA PARA A CULTURA DO ALGODAO 

ARBOREO 

• Apta (Ai, A l a , A l b ) ; 

• Apta com Restricoes (A 2, Bi, B J a , B ! b , B 2 , C i , C i a , C ! b , C 2 ) ; 

• Restrita (A 3 a , B 3 a , C 3 , C 3 a , D,, D l b , D 2 , D 3 ); 

• Inapta (I). 

2.1 Condicoes Climaticas: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•  A - Aptas (Boas condicoes climaticas para a cultura); 

•  B - Aptas com Restricoes (Por apresentar estacao chuvosa muito longa); 

•  C - Aptas com Restricoes (Por insuficiencia hidrica na fase de crescimento); 

•  D - Restritas (Por deficiencia hidrica); 

•  I - Inaptas (Excesso de umidade; periodo chuvoso concentrado no outono e 

inverno inconveniente para a cultura). 

2.2 Condicoes Edaficas: 

• 1 — Areas com classes e/ou associacoes de classes de capacidade de uso que 

sao proprias para culturas, sem limitacoes ou com limitacoes ligeiras de 
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utilizacao impostas pelas caracteristicas dos solos, topografia e erosao. 

Praticas conservacionistas simples a complexas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• la - Areas com associacoes de classes de capacidade de uso da Categoria 1, 

proprias para a cultura, associada com classes de terras apropriadas para 

pastagem. 

• lb - Areas com classes de capacidade de uso que sao proprias para a cultura 

do algodao arboreo, com restricoes moderadas de utilizacao, associadas com 

classes de terras apropriadas para pastagem. 

• 2 - Areas com classes de capacidade de uso com fortes limitacoes para 

utilizacao com a cultura, ditadas pelas caracteristicas de drenagem e 

associacoes de classes de terras inaptas para a cultura. 

• 3 - Areas com classes de capacidade de uso com limitacoes fortes para a 

cultura do algodao arboreo, devido as caracteristicas de fertilidade dos solos 

e/ou drenagem excessiva. 

• I - Areas improprias para exploracao com culturas anuais, sendo 

representadas por classes de capacidade de uso e/ou associacoes de classes, 

cujas caracteristicas de solos e/ou topografia apresentam restricoes severas 

para sua utilizacao. 

3. APTIDAO PEDOCLIMATICA PARA A CULTURA DO ALGODAO 

H E R B A C E O 

• Apta (A x, A i a , A l b ) ; 

• Apta com Restricoes (A 2, A 2 a , A 2 b , A 2 c , Bi , B ! a , B l b , B 2 , B 2 a , B 2 b , C i , C u , 

C i b , C 2 a ) ; 

• Restrita (A 3, B 3 , Di, D l a , D l b , D 2 , D 2 a , D 2 b , D 2 c , D 3 , E l 5zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Eu E l b , E 2 , E 2 a ) ; 

• Inapta (I). 

3.1 Condicoes Climaticas: 

• A - Aptas (Boas condicoes hidricas e termicas para a cultura); 

• B - Aptas com Restricoes (Periodo vegetativo normal mas com ocorrencia 

de seca); 

• C - Aptas com Restricoes (Insuficiente repouso, por seca, para maturacao 

das fibras); 
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• D - RestritaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Periodo vegetativo curto com ocorrencia de seca severa); 

• E - Restritas (Umidade excessiva para a cultura); 

• I - Inaptas (Ocorrencia de seca durante todo o ciclo da cultura). 

3.2 Condicoes Edaficas: 

• 1 - Areas com classes e/ou associacoes de classes de capacidade de uso que 

sao proprias para culturas, com limitacoes ligeiras de utilizacao impostas 

pelas caracteristicas dos solos, topografia e erosao. Praticas conservacionistas 

simples a complexas. 

• la - Areas com associacoes de classes de capacidade de uso com dominancia 

de terras proprias para culturas, que apresentam ligeiras limitacoes de 

utilizacao impostas pelas caracteristicas dos solos, topografia e erosao, 

agrupadas com classes de terras apropriadas para pastagem. 

• l b - Areas com classes e/ou associacoes de capacidade de uso representadas 

por solos aluvionais, apropriadas para as culturas de cana-de-acucar, milho e 

sorgo com problemas moderados de drenagem, e para as culturas de feijao, 

feijao vigna e algodao arboreo com problemas complexos de drenagem. 

• 2 - Areas com classes de capacidade de uso com limitacoes moderadas de 

utilizacao com culturas anuais, ditadas pelas caracteristicas fertilidade dos 

solos e/ou topografia. Utilizacao ocasional para culturas anuais. Praticas 

conservacionistas com pastagem. 

• 2a - Areas com associacoes de classes de capacidade de uso da Categoria 2, 

agrupadas com terras proprias dorninantemente para pastagem e/ou 

preservacao da blora e fauna. 

• 2b - Areas com classes de capacidade de uso com fortes limitacoes para 

utilizacco com cultura, devido as caracteristicas de drenagem e associacoes 

com classes de terras inaptas para a cultura. 

• 2c - Areas com classes de capacidade de uso com limitacoes severas para 

utilizacao com culturas anuais, devido as caracteristicas de drenagem e 

associacoes com classes de terras inaptas para a cultura. 

• 3 - Areas com classes de capacidade de uso com limitacoes fortes para 

utilizacao com culturas anuais, devido as caracteristicas de baixa fertilidade 

dos solos e/ou drenagem excessiva. 

• I - Areas improprias para exploracao com culturas anuais, sendo 

representadas por classes de capacidade de uso e/ou associacoes de classes, 

cujas caracteristicas de solos e topografia apresentam restricoes severas para 

sua utilizacao. 
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4. APTIDAO PEDOCLIMATICA PARA A CULTURA DA BANANA 

• Apta (Ai, AiaJ; 

• Apta com Restricoes (Bi, B i a , B i b , B 2 ) ; 

• Restrita (B 3 , C„ C , a , C , b , C 2 , C 3 , C 3 a ) ; 

• Inapta (I); 

4.1 Condicoes Climaticas: 

• A - AptaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Boas condicoes para a cultura); 

• B - Aptas com Restricoes (Insuficiencia hidrica estacional prolongando o 

ciclo da cultura); 

• C - Restritas (Deficiencia hidrica acentuada; possivel cultivo em varzea); 

• I - Inaptas (Deficiencia hidrica muito severa); 

4.2 Condicoes Edaficas: 

• 1 — Areas com classes e/ou associacoes de classes de capacidade de uso que sao 

proprias para culturas, sem limitacoes ou com limitacoes ligeiras de utilizacao 

impostas pelas caracteristicas dos solos, topografia e erosao. Praticas 

conservacionistas simples a complexas. 

• la - Areas com associacoes de classes de capacidade de uso da Categoria 1, 

proprias para a cultura, associada com classes de terras apropriadas para 

pastagem. 

• lb - Areas com classes e/ou associacoes de classes de capacidade de uso 

representadas por solos aluvionais, apropriadas para a cultura , com problemas 

moderados de drenagem. 

• 2 — Areas com classes de capacidade de uso que sao proprias para a cultura, 

com restricoes moderadas de utilizacao, associadas com classes de terras 

apropriadas para pastagem. 

• 3 - Areas com classes de capacidade de uso com fortes limitacoes para a 

cultura, devido as caracteristicas de drenagem e associacoes de classes de terras 

inaptas para a cultura. 

• 3a - Areas com classes de capacidade de uso com limitacoes fortes para a cultura, 

devido as caracteristicas de fertilidade dos solos e/ou drenagem excessiva. 
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• IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Areas improprias para exploracao com culturas, sendo representadas por 

classes de capacidade de uso e/ou associacoes de classes, cujas caracteristicas 

de solos e/ou topografia apresentam restricoes severas para sua utilizacao. 

5. APTIDAO PEDOCLIMATICA PARA A CULTURA DO C A F E 

• Apta com Restricoes (A 2, Bi , B 2 a , C 2 , Di, D 2 a ); 

• Restrita (Ei , E i a , E 2 , E 2 a , E 2b, E 3 , E 3 a , F 1 ? F 2 , F 2 a , F 2 b , F 3 , F 3 a ) ; 

• Inapta (I). 

5.1 Condicoes Climaticas: 

• B - Aptas com Restricoes (Por excesso de temperatura); 

• C - Aptas com Restricoes (Condicoes termicas satisfatorias, mas insuficiencia 

hidrica); 

• D - Aptas com Restricoes (Por excesso de temperatura e insuficiencia hidrica); 

• E - Restritas (Acentuada limitacao hidrica). 

• F - Restritas (Boas condicoes termicas, mas com severas limitacoes hidricas) 

• I - Inaptas (Severas restricoes hidricas e termicas) 

5.2 Condicoes Edaficas: 

• 1 - Areas com classes e/ou associacoes de classes de capacidade de uso que sao 

proprias para culturas, com limitacoes ligeiras de utilizacao impostas pelas 

caracteristicas dos solos, topografia e erosao. Praticas conservacionistas 

simples a complexas. 

• la - Areas com associacoes de classes de capacidade de uso com dominancia 

de terras proprias para culturas, que apresentam limitacoes ligeiras de 

utilizacao impostas pelas caracteristicas dos solos, topografia e erosao, 

agrupadas com classes de terras proprias para pastagem. 

• 2 - Areas com classes de capacidade de uso com limitacoes moderadas de 

utilizacao para culturas anuais, ditadas pelas caracteristicas de fertilidade dos 

solos e/ou topografia. Utilizacao ocasional com culturas anuais. Praticas 

conservacionistas de rotacao com pastagem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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• 2azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Areas com associacoes de classes de capacidade de uso da Categoria 2, 

agrupadas com terras proprias dorninantemente para pastagem e/ou preservacao 

da flora e fauna. 

• 2b - Areas com classes de capacidade de uso com fortes limitacoes para 

utilizacao com a cultura, devido as caracteristicas de drenagem e associacoes 

com classes de terras inaptas para a cultura. 

• 3 - Areas com classes de capacidade de uso com limitacoes severas para a 

utilizacao com culturas, devido as caracteristicas de drenagem imperfeita e 

associacoes com classes de terras inaptas para culturas. 

• 3a - Areas com classes de capacidade de uso com limitacoes fortes para 

utilizacao com a cultura, devido as caracteristicas de baixa fertilidade dos solos 

e/ou drenagem excessiva. 

• I - Areas improprias para exploracao com culturas anuais, sendo representadas 

por classes de capacidade de uso e/ou associacoes de classes, cujas 

caracteristicas de solos e/ou topografia apresentam restricoes severas para sua 

utilizacao. 

6. APTIDAO PEDOCLIMATICA PARA A CULTURA DO CAJU 

• Apta (Ai, Ai a , Aib); 

• Apta com Restricoes (A 2, A 2 a , Bi , B i a , C i , C J a , C 2 , C 2 a ) ; 

• Restrita (A 3, A 3 a , C 3 a , Di, Di„ D 2 , D 2 a , D 3 a ); 

• Inapta (I). 

6.1 Condicoes Climaticas: 

• A - Aptas (Sem limitacoes climaticas para a cultura); 

• B - Aptas com Restricoes (Por excesso de umidade); 

• C - Aptas com Restricoes (Pequena deficiencia de umidade); 

• D - Aptas com Restricoes (Carencia hidrica pronunciada); 

• I - Inaptas (Severas restricoes hidricas e termicas). 
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6.2 Condicoes Edaficas: 

• 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Areas com classes e/ou associacoes de classes de capacidade de uso que sao 

proprias para culturas, sem limitacoes ou com limitacoes ligeiras de utilizacao 

impostas pelas caracteristicas dos solos, topografia e erosao. Praticas 

conservacionistas simples a complexas. 

• la - Areas com associacoes de classes de capacidade de uso da Categoria 1, 

proprias para cultura, associadas com classes de terras apropriadas para 

pastagem. 

• lb - Areas com classes VIII de capacidade de uso, constituida por Areias 

Quartzozas Distroficas, cujas caracteristicas de textura, profundidade efetiva e 

topografia plana condicionam adequabilidade para a cultura do coco-da-baia e 

caju, na faixa litoranea. 

• 2 - Areas com classes de capacidade de uso com fortes limitacoes para a 

cultura do caju, devido as caracteristicas de fertilidade dos solos e/ou drenagem 

excessiva. 

• 2a - Areas com classes de capacidade de uso com fortes limitacoes para 

utilizacao com a cultura, devido as caracteristicas de drenagem e associacoes 

de classe de terras inaptas para a cultura. 

• 3 - Areas com associacao de classes de capacidade de uso que apresentam 

restricoes fortes de utilizacao para cultura de coco-da-baia e caju. 

• 3a - Areas com classes de capacidade de uso proprias para a cultura do caju, 

com restricoes moderadas de utilizacao se associadas com classes de terras 

apropriadas para pastagem. 

• I - Areas improprias para exploracao com culturas anuais, sendo representadas 

por classes de capacidade de uso e/ou associacoes de classes, cujas 

caracteristicas de solos e/ou topografia apresentam restricoes severas para sua 

utilizacao. 

7. APTIDAO PEDOCLIMATICA PARA A CULTURA DA CANA-DE-

ACUCAR 

• Apta (A,, Ai a , Ai b ); 

• Apta com Restricoes (A 2, A 2 a , A 2 b , A 2 c , Bi, B , a , B , b , B 2 , B 2 a , B 2 b , B 2 c ) ; 

• Restrita (B 3 , C i , C u , C l b , C 2 , C 2 a , C 2 b , C 2 c , C 3 ) ; 

• Inapta (I). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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7zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.1 Condicoes Climaticas: 

• A - Aptas (Boas condicoes hidricas para a cultura); 

• B - Aptas com Restricoes (Ocorrencia de seca estacional. Cultivo 

recomendado em varzeas umidas); 

• C - Restritas (Ocorrencia de seca estacional intensa, prejudicando a producao. 

Cultivo possivel com irrigacao); 

• I - Inaptas (Insuficiencia hidrica para a cultura). 

7.2 Condicoes Edaflcas: 

• 1 - Areas com classes e/ou associacoes de classes de capacidade de uso que sao 

proprias para culturas, com limitacoes ligeiras de utilizacao impostas pelas 

caracteristicas dos solos, topografia e erosao. Praticas conservacionistas 

simples a complexas. 

• la - Areas com associacoes de classes de capacidade de uso com dominancia 

de terras proprias para culturas, que apresentam limitacoes ligeiras de 

utilizacao impostas pelas caracteristicas dos solos, topografia e erosao, 

agrupadas com classes de terras proprias para pastagem. 

• lb - Areas com classes e/ou associacoes de classes de capacidade de uso 

representadas por solos aluvionais, apropriadas para as culturas de cana-de-

acucar, milho e sorgo, com problemas moderados de drenagem e para as 

culturas de feijao, feijao vigna e algodao arboreo, com problemas complexos 

de drenagem. 

• 2 - Areas com classes de capacidade de uso com limitacoes moderadas de 

utilizacao para culturas anuais, ditadas pelas caracteristicas de fertilidade dos 

solos e/ou topografia. Utilizacao ocasional para culturas anuais. Praticas 

conservacionistas de rotacao com pastagem. 

• 2a - Areas com associacoes de classes de capacidade de uso da Categoria 2, 

agrupadas com terras proprias dominantemente para pastagem e/ou preservacao 

da flora e fauna. 

• 2b - Areas com classes de capacidade de uso com fortes limitacoes para 

utilizacao com a cultura, devido as caracteristicas de drenagem e associacoes 

de classes de terras inaptas para cultura. 

• 2c - Areas com classes de capacidade de uso com limitacoes severas para 

utilizacao com culturas anuais, devido as caracteristicas de drenagem 

imperfeita e associacoes com classes de terras inaptas para culturas. 
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• 3 - Areas com classes de capacidade de uso com limitacoes fortes para 

utilizacao com culturas anuais, devido as caracteristicas de baixa fertilidade dos 

solos e/ou drenagem excessiva. 

• I - Areas improprias para exploracao com culturas anuais, sendo representadas por 

classes de capacidade de uso e/ou associacoes de classes, cujas caracteristicas de 

solos e/ou topografia apresentam restricoes severas para sua utilizacao. 

8. APTIDAO PEDOCLIMATICA PARA A CULTURA DO COCO-DA-BAIA 

• Apta (Ai, Aj a,); 

• Apta comzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Re s t r i c o e s (A 2, A 2 a ) ; 

• Restrita (A 3 a , B„ B, a , B 2 , B 2 a , B 3 a ) ; 

• Inapta (I). 

8.1 Condicoes Climaticas: 

• A - Aptas (Boas condicoes hidricas, satisfatorias a cultura); 

• B - Restritas (Suprimento insuficiente. Possivel cultivo com agua freatica em 

varzeas umidas); 

• I - Inaptas (Deficiencia hidrica severa). 

8.2 Condicoes Edaficas: 

• 1 - Areas com classes e/ou associacoes de classes de capacidade de uso que sao 

proprias para a cultura, com limitacoes ligeiras de utilizacao impostas pelas 

caracteristicas dos solos, topografia e erosao. Praticas conservacionistas 

simples a complexas. 

• la - Areas com associacoes de classes de capacidade de uso da Categoria 1, 

proprias para a cultura associadas com classes de terras proprias para pastagem. 

• lb - Areas com classe VIII de capacidade de uso, constituida por Areias 

Quartzozas Distroficas, cujas caracteristicas de textura, profundidade efetiva e 

topografia plana, condicionam adequabilidade para a cultura do coco-da-baia. e 

caju, na faixa litoranea. 

• 2 - Areas com classes de capacidade de uso com limitacoes moderadas de 

utilizacao para culturas anuais, ditadas pelas caracteristicas de fertilidade dos 
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solos e/ou topografia. Utilizacao ocasional para culturas anuais. Praticas 

conservacionistas de rotacao com pastagem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• 2a - Areas com associacoes de classes de capacidade de uso com limitacoes 

para utilizacao com a cultura, devido as caracteristicas de drenagem e 

associacoes de classes de terras inaptas para a cultura. 

• 3 - Areas com associacao de classes de capacidade de uso que apresentam 

restricoes fortes para a cultura do coco-da-baia e caju. 

• 3a - Areas com classes de capacidade de uso que sao proprias para a cultura do 

coco-da-baia, com restricoes moderadas de utilizacao se associadas com classes 

de terras apropriadas para pastagem. 

• I - Areas improprias para exploracao com culturas anuais, sendo representadas 

por classes de capacidade de uso e/ou associacoes de classes, cujas 

caracteristicas de solos e/ou topografia apresentam restricoes severas para sua 

utilizacao. 

9. APTIDAO PEDOCLIMATICA PARA A CULTURA DO FEIJAO 

• Apta (Ai, A i a , Aib); 

• Apta com Restricoes (A 2, A 2 a , A 2 b , A 2 c , Bi, B i a , B , b , B 2 , B 2 a , B 2 b , B 2 c ) ; 

• Restrita (A 3, B 3 , C i , C J a , C l b , C 2 , C 2 b , C 2 c , C 3 , DK, D l a , D l b , D 2 , D 2 a , D 2 c , D 3); 

• Inapta (I). 

9.1 Condicoes Climaticas: 

• A - Aptas (Melhores condicoes climaticas no Estado para a cultura); 

• B - Aptas com Restricoes (Periodo vegetativo curto; apta para cultivares 

precoces); 

• C - Restritas (Periodo vegetativo muito curto, prejudicando o 

desenvolvimento da cultura); 

• D - (Area que, apesar de apresentar indices climaticos de aptidao, e limitada 

por excesso de umidade no periodo vegetativo); 

• I - Inaptas (Severas limitacoes por seca). 

18 



Estagio Supervisionado: Aptidao Agricola do . Issentamento I endncio Tome de Araiijo 

ISCRA UFPB ATECEI. EXGERH zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

9.2 Condicoes Edaficas: 

• 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Areas com classes e/ou associacoes de classes de capacidade de uso que sao 

proprias para culturas, com limitacoes ligeiras de utilizacao impostas pelas 

caracteristicas dos solos, topografia e erosao. Praticas conservacionistas 

simples a complexas. 

• la - Areas com associacoes de classes de capacidade de uso com dominancia 

de terras proprias para culturas, que apresentam limitacoes ligeiras de 

utilizacao impostas pelas caracteristicas dos solos, topografia e erosao, 

agrupadas com classes de terras proprias para pastagem. 

• lb - Areas com classes e/ou associacoes de classes de capacidade de uso 

representadas por solos aluvionais, apropriadas para as culturas de cana-de-acucar, 

milho e sorgo com problemas moderados de drenagem, e para as culturas de feijao, 

feijao vigna e algodao arboreo com problemas complexos de drenagem. 

• 2 - Areas com classes de capacidade de uso com limitacoes moderadas de 

utilizacao para culturas anuais, ditadas pelas caracteristicas de fertilidade dos 

solos e/ou topografia. Utilizacao ocasional para culturas anuais. Praticas 

conservacionistas de rotacao com pastagem. 

• 2a - Areas com associacoes de classes de capacidade de uso da Categoria 2, 

agrupadas com terras proprias dominantemente para pastagem e/ou preservacao 

da flora e fauna. 

• 2b - Areas com classes de capacidade de uso com fortes limitacoes para 

utilizacao com a cultura, devido as caracteristicas de drenagem e associacoes 

de classes de terras inaptas para cultura. 

• 2c - Areas com classes de capacidade de uso com limitacoes severas para 

utilizacao com culturas anuais, devido a caracteristicas de drenagem imperfeita 

e associacoes com classes de terras inaptas para culturas. 

• 3 - Areas com classes de capacidade de uso com limitacoes fortes para 

utilizacao com culturas anuais, devido as caracteristicas de baixa fertilidade dos 

solos e/ou drenagem excessiva. 

• I - Areas improprias para exploracao com culturas anuais, sendo representadas por 

classes de capacidade de uso e/ou associacoes de classes, cujas caracteristicas de 

solos e/ou topografia apresentam restricoes severas para sua utilizacao. 

10. APTIDAO PEDOCLIMATICA PARA A CULTURA DO FEIJAO VIGNA 

• Apta (Ai, Ai a , Aib); 

• Apta com Restricoes (A 2, A 2 a , A 2 b , A 2 c , B| , B ) a , B i b , B 2 , B 2 a , B 2 b , B 2 c ) ; 
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• RestritazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (A 3, C „ C „ , C l b , C 2 , C 2 a , C 2 b , C 2 c , C 3 , D„ D l a , D l b , D 2 , D 2 a , D 2 c , D 3 ) ; 

• Inapta (I). 

10.1 Condicoes Climaticas: 

• A - Aptas (Nao ha limitacao climatica para a cultura); 

• B - Aptas com Restricoes (Carencia de agua na fase de crescimento); 

• C - Restritas (Insuficiencia hidrica no periodo vegetativo); 

• D - Restritas (Excesso de umidade prejudicando a colheita); 

• I - Inaptas (Severas limitacoes hidricas para a cultura). 

10.2 Condicoes Edaflcas: 

• 1 - Areas com classes e/ou associacoes de classes de capacidade de uso que sao 

proprias para culturas, com limitacoes ligeiras de utilizacao impostas pelas 

caracteristicas dos solos, topografia e erosao. Praticas conservacionistas 

simples a complexas. 

• la - Areas com associacoes de classes de capacidade de uso com dominancia 

de terras proprias para culturas, que apresentam limitacoes ligeiras de 

utilizacao impostas pelas caracteristicas dos solos, topografia e erosao, 

agrupadas com classes de terras proprias para pastagem. 

• lb - Areas com classes e/ou associacoes de classes de capacidade de uso 

representadas por solos aluvionais, apropriadas para as culturas de cana-de-acucar, 

milho e sorgo com problemas moderados de drenagem, e para as culturas de 

feijao, feijao vigna e algodao arboreo com problemas complexos de drenagem. 

• 2 - Areas com classes de capacidade de uso com limitacoes moderadas, de 

utilizacao para culturas anuais ditadas pelas caracteristicas de fertilidade dos 

solos e/ou topografia. Utilizacao ocasional para culturas anuais. Praticas 

conservacionistas de rotacao com pastagem. 

• 2a - Areas com associacoes de classes de capacidade de uso da Categoria 2, 

agrupadas com terras proprias dominantemente para pastagem e/ou preservacao 

da flora e fauna. 

• 2b — Areas com classes de capacidade de uso com fortes limitacoes para 

utilizacao com a cultura, devido as caracteristicas de drenagem e associacoes 

de classes de terras inaptas para cultura. 
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• 2czyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Areas com classes de capacidade de uso com limitacoes severas para 

utilizacao com culturas anuais, devido as caracteristicas de drenagem 

imperfeita e associacoes com classes de terras inaptas para culturas. 

• 3 - Areas com classes de capacidade de uso com limitacoes fortes para 

utilizacao com culturas anuais, devido as caracteristicas de baixa fertilidade dos 

solos e/ou drenagem excessiva. 

• I - Areas improprias para exploracao com culturas anuais, sendo representadas 

por classes de capacidade de uso e/ou associacoes de classes, cujas 

caracteristicas de solos e/ou topografia apresentam restricoes severas para sua 

utilizacao. 

11. APTIDAO PEDOCLIMATICA PARA A CULTURA DA MAMONA 

• Apta (A,, Ai a ); 

• Apta com Restricoes (A 2, A 2 a , A 2 b , A 2 c , Bi, B i a , B 2 , B 2 a , B 2 b , B 2 c ) ; 

• Restrita (A 3, B 3 , d, C i a , C 2 , C 2 a , C 2 c , C 3 ) ; 

• Inapta (I). 

11.1 Condicoes Climaticas: 

• A - Aptas (Boas condicoes hidricas para quaisquer variedades); 

• B - Aptas com Restricoes (Deflciencia hidrica: aptidao para cultivares 

resistentes a seca); 

• C - Restritas (Limitacoes por excesso de umidade); 

• I - Inaptas (Severas deficiencias hidricas para a cultura). 

11.2 Condicoes Edaficas: 

• 1 - Areas com classes e/ou associacoes de classes de capacidade de uso que sao 

proprias para culturas, com limitacoes ligeiras de utilizacao impostas pelas 

caracteristicas dos solos, topografia e erosao. Praticas conservacionistas 

simples a complexas. 

• la - Areas com associacoes de classes de capacidade de uso com dominancia 

de terras proprias para culturas, que apresentam limitacoes ligeiras de 
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utilizacao impostas pelas caracteristicas dos solos, topografia e erosao, 

agrupadas com classes de terras proprias para pastagem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• 2 - Areas com classes de capacidade de uso com limitacoes moderadas de 

utilizacao para culturas anuais, ditadas pelas caracteristicas de fertilidade dos 

solos e/ou topografia. Utilizacao ocasional para culturas anuais. Praticas 

conservacionistas de rotacao com pastagem. 

• 2a - Areas com associacoes de classes de capacidade de uso da Categoria 2, 

agrupadas com terras proprias dominantemente para pastagem e/ou preservacao 

da flora e fauna. 

• 2b - Areas com classes de capacidade de uso com fortes limitacoes para 

utilizacao com a cultura, devido as caracteristicas de drenagem e associacoes 

de classes de terras inaptas para cultura. 

• 2c - Areas com classes de capacidade de uso com limitacoes severas para 

utilizacao com culturas anuais, devido as caracteristicas de drenagem 

imperfeita e associacoes com classes de terras inaptas para culturas. 

• 3 - Areas com classes de capacidade de uso com limitacoes fortes para 

utilizacao com culturas anuais, devido as caracteristicas de baixa fertilidade dos 

solos e/ou drenagem excessiva. 

• I - Areas improprias para exploracao com culturas anuais, sendo representadas 

por classes de capacidade de uso e/ou associacoes de classes, cujas 

caracteristicas de solos e/ou topografia apresentam restricoes severas para sua 

utilizacao. 

12. APTIDAO PEDOCLIMATICA PARA A CULTURA DA MANDIOCA 

• Apta (Ai, A l a ) ; 

• Apta com Restricoes (A 2, A 2 a , A 2 b , Bi, Bi„, B 2 , B 2 a , B 2 b ) ; 

• Restrita (A 3, B 3 , C 1 ? C u , C 2 a , C 2 b , C 3 ) ; 

• Inapta (I). 

12.1 Condicoes Climaticas: 

• A - Aptas (Sem limitacoes climaticas para a cultura); 

• B - Aptas com Restricoes (Suprimento hidrico deficiente; cultivo possivel em 

varzeas urnidas); 
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• C - Restritas (Carencia hidrica severa para a cultura); 

• I - Inaptas (Limitacoes hidricas para a cultura). 

12.2 Condicoes Edaficas: 

• 1 - Areas com classes e/ou associacoes de classes de capacidade de uso que sao 

proprias para culturas, com limitacoes ligeiras de utilizacao impostas pelas 

caracteristicas dos solos, topografia e erosao. Praticas conservacionistas 

simples a complexas. 

• la - Areas com associacoes de classes de capacidade de uso da Categoria 1, 

proprias para culturas que se apresentam associadas com classes de terras 

proprias para pastagem. 

• 2 - Areas com classes de capacidade de uso com limitacoes moderadas de 

utilizacao para culturas anuais, ditadas pelas caracteristicas de fertilidade dos 

solos e/ou topografia. Utilizacao ocasional para culturas anuais. Praticas 

conservacionistas de rotacao com pastagem. 

• 2a - Areas com classes de capacidade de uso com limitacoes moderadas para 

utilizacao, devido as caracteristicas de baixa fertilidade dos solos e/ou 

drenagem excessiva. 

• 2b - Areas com associacoes de classes da Categoria 2, agrupadas com terras 

proprias dominantemente para pastagem e/ou preservacao da flora e fauna. 

• 3 - Areas com classes de capacidade de uso com limitacoes severas para 

utilizacao com mandioca, devido as caracteristicas de textura argilosa e 

drenagem deficiente e associacoes com classes de terras inaptas para cultura. 

• I - Areas improprias para exploracao com culturas anuais, sendo representadas 

por classes de capacidade de uso e/ou associacoes de classes, cujas 

caracteristicas de solos e/ou topografia apresentam restricoes severas para sua 

utilizacao. 

13. APTIDAO PEDOCLIMATICA PARA A CULTURA DO MILHO 

• Apta (Ai, Ai a , Aib); 

• Apta com Restricoes (A 2, A 2 a , A 2 b , A 2 c , B,, B , a , B ) b , B 2 , B 2 a , B 2 b , B 2 c ) ; 

• Restrita (A 3 , B 3 , C i , C u , Cn» C 2 , C 2 a , C 2 b , C 2 c , C 3 ) ; 

• Inapta (I). 
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13.1 Condicoes Climaticas: 

• A - Aptas (Boas condicoes hidricas e termicas para o cultivo); zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• B - Aptas com Restricoes (Pequena insuficiencia hidrica no periodo 

vegetativo; aptidao plena para cultivares precoces); 

• C - Restritas (Periodo propicio a vegetacao, muito curto e moderado para 

cultivares precoces); 

• I - Inaptas (Carencia hidrica severa para a cultura). 

13.2 Condicoes Edaflcas: 

• 1 - Areas com classes e/ou associacoes de classes de capacidade de uso que sao proprias 

para culturas, com limitacoes ligeiras de utilizacao impostas pelas caracteristicas dos sobs, 

topografia e erosao. Praticas conservacionistas simples a complexas. 

• la - Areas com associacoes de classes de capacidade de uso com dominancia 

de terras proprias para culturas, que apresentam limitacoes ligeiras de 

utilizacao impostas pelas caracteristicas dos solos, topografia e erosao, 

agrupadas com classes de terras proprias para pastagem. 

• l b - Areas com classes e/ou associacoes de classes de capacidade de uso 

representadas por solos aluvionais, apropriadas para as culturas de cana-de-acucar, 

milho e sorgo com problemas moderados de drenagem, e para as culturas de feijao, 

feijao vigna e algodao arboreo com problemas complexos de drenagem 

• 2 - Areas com classes de capacidade de uso com limitacoes moderadas de 

utilizacao para culturas anuais, ditadas pelas caracteristicas de fertilidade dos 

solos e/ou topografia. Utilizacao ocasional para culturas anuais. Praticas 

conservacionistas de rotacao com pastagem. 

• 2a - Areas com associacoes de classes de capacidade de uso da Categoria 2, 

agrupadas com terras proprias dominantemente para pastagem e/ou preservacao 

da flora e fauna. 

• 2b - Areas com classes de capacidade de uso com fortes limitacoes para 

utilizacao com a cultura, devido as caracteristicas de drenagem e associacoes 

de classes de terras inaptas para cultura. 

• 2c - Areas com classes de capacidade de uso com limitacoes severas para 

utilizacao com culturas anuais, devido as caracteristicas de drenagem 

imperfeita e associacoes com classes de terras inaptas para culturas. 

• 3 - Areas com classes de capacidade de uso com limitacoes fortes para 

utilizacao com culturas anuais, devido as caracteristicas de baixa fertilidade dos 

solos e/ou drenagem excessiva. 
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• IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Areas improprias para exploracao com culturas anuais, sendo representadas 

por classes de capacidade de uso e/ou associacoes de classes, cujas 

caracteristicas de solos e/ou topografia apresentam restricoes severas para sua 

utilizacao. 

14. APTIDAO PEDOCLIMATICA PARA A CULTURA DA PALMA 

FORRAGEIRA 

• Apta (A,, A, a ); 

• Apta com Restricoes (A 2, A 2 c , B,, B , a , B 2 , B 2 a , B 2 c , B 3 , C„ C 2 b , C 2 c ) ; 

• Restrita (A 3, B 3 , B 3 a , D„ D l a , D 2 , D 2 a , D 3); 

• Inapta (I). 

14.1 Condicoes Climaticas: 

• A - Aptas (Boas condicoes para a cultura); 

• B - Aptas com Restricoes (Suprimento hidrico deficiente, prejudicando a cultura); 

• C - Aptas com Restricoes (Umidade excessiva no periodo vegetativo); 

• D - Restritas (Insuficiencia hidrica acentuada); 

• I - Inaptas (Insuficiencia hidrica muito severa). 

14.2 Condicoes Edaficas: 

• 1 - Areas com classes e/ou associacoes de classes de capacidade de uso que sao 

proprias para a cultura, sem limitacoes ou com limitacoes ligeiras de utilizacao, 

impostas pelas caracteristicas dos solos, topografia e erosao. Praticas 

conservacionistas simples a complexas. 

• la - Areas com associacoes de classes de capacidade de uso da Categoria 1, 

com terras proprias para pastagens. 

• lb - Areas com classes e/ou associacoes de classes de capacidade de uso com 

limitacoes para utilizacao com a cultura, devido as caracteristicas de 

profundidade efetiva, pedregosidade e drenagem imperfeita. 

• 2 - Areas com classes de capacidade de uso que sao proprias para utilizacao 

com culturas anuais, ditadas pelas caracteristicas de fertilidade dos solos e/ou 
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topografia, com restricoes moderadas de utilizacao, associadas com classes de 

terras apropriadas para pastagens. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• 2a - Areas com associacoes de classes de capacidade de uso com fortes 

limitacoes para utilizacao com a cultura, devido as caracteristicas de drenagem 

e associacao de classes de terras inaptas para a cultura. 

• 2b - Areas com classes de capacidade de uso com moderadas limitacoes para 

utilizacao com a cultura, devido as caracteristicas de drenagem e associacoes 

de classes de terras inaptas para cultura. 

• 2c — Areas com classes de capacidade de uso com limitacoes severas para 

utilizacao com culturas anuais, devido as caracteristicas de drenagem 

imperfeita e associacoes com classes de terras inaptas para culturas. 

• 3 - Areas com classes de capacidade de uso com limitacoes fortes para 

utilizacao com culturas anuais, devido as caracteristicas de baixa fertilidade dos 

solos e/ou drenagem excessiva. 

• 3a - Areas com classes de capacidade de uso com severas limitacoes para 

utilizacao com culturas, devido as caracteristicas dos solos, topografia e erosao, 

associadas com terras inaptas para culturas. 

• I - Areas improprias para exploracao com culturas anuais, sendo representadas 

por classes de capacidade de uso e/ou associacoes de classes, cujas 

caracteristicas de solos e/ou topografia apresentam restricoes severas para sua 

utilizacao. 

15. APTIDAO PEDOCLIMATICA PARA A CULTURA DA PASTAGEM 

• Apta (Ai, A 2 , A 3 , A 4 , Bi , B 2 , B 3 , B 4 , C j , C 2 , C 3 , C 4 , D„ D 2 , D 3 , D 4); 

• Apta com Restricoes (A 5 , B 5 ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA C5 , D 5); 

• Restrita (A 6, B 6 , C 6 , D 6); 

• Inapta (I). 

15.1 Condicoes Climaticas: 

• A - Aptas: 

Gramineas: Brachiaria decumbens, Brachiaria mutica, 

Brachiaria humidicola, Brachiaria ruziziensis, Cynodon plectostachyus, Melinis 

minutiflora, Pennisetum purpureus cvs. Mercker, Mineiro e outros e Tripsacum 

fosciculum. 
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Leguminosas: Centrosema pubescens, Pueraria phaseoloides 

Calopogonium muconoides, e Leucena leococephala. 

• B - Aptas: 

Gramineas: Brachiaria decumbens, Brachiaria mutica, 

Brachiaria humidicola, Cynodon plectostachyus, Digitaria decumbens, Chloris 

gayana, Panicum maximum cv. Sempre Verde, Pennisetum purpureus cv, 

Mercker, Mineiro, Tripsacum fasciculatum e Setaria sphacelata. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Leguminosas: Macroptilium atropurpureum cv. Siratro, 

Calopogonium muconoides, Cajanus flavus, Pueraria phaseoloides, Leucena 

leococephala, Stylosanthes ssp, Dolichos lab-lab e Vigna unguiculata. 

• C - Aptas: 

Gramineas: Brachiaria decumbens, Digitaria decumbens, 

Panicum maximum cv. Sempre Verde, Panicum maximum cv. Tanganyka, Panicum 

antidotale, Cenchrus ciliares, Chloris gayana, Chloris orthonoton, Pennisetum 

purpureus cv, Mercker, Mineiro , Eragrostis curvula, Eragrostis superba, 

Urochloa mosabicensis e Cenchrus setigerus. 

Leguminosas: Macroptilium atropurpureum cv. Siratro, 

Clitoria termatea, Stylosanthes ssp, Cajanus flavus, Vigna imaculata, Leucena 

leococephala, Stylosanthes ssp, Dolichos lab-lab e Prosopis juliflora. 

• D - Restritas (Aptidao restrita e/ou inaptidao a todas as especies relacionadas) 

15.2 Condicoes Edaficas: 

• 1 - Areas com classes e/ou associacoes de classes de capacidade de uso 

proprias para pastagem, porem com dominancia de uso preferencial para 

culturas anuais e perenes. 

• 2 - Areas com classes e/ou associacoes de classes de capacidade de uso 

proprias para pastagem com limitacoes ligeiras de apascentamento e utilizacao 

ocasional para culturas. 

• 3 - Areas com classes e/ou associacoes de classes de capacidade de uso com 

problemas de drenagem, adequadas para utilizacao com pastagem e capineiras. 

• 4 - Areas com classes e/associacoes de classes de capacidade de uso proprias 

para pastagem com limitacoes moderadas de apascentamento. 

• 5 6 Areas com classes e/ou associacoes de classes de capacidade de uso, 

proprias para pastagem, com limitacoes fortes impostas pelas caracteristicas de 

profundidade efetiva, pedregosidade e topografia. 

• 6 - Areas com classes e/ou associacoes de classes de capacidade de uso que 

apresentam restricoes para pastagem, devido as caracteristicas de profundidade 
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efetiva, elevada saturacao com sodio, baixa capacidade de retencao de agua e 

nutrientes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• I - Areas improprias para exploracao com agropecuaria e florestal, aptas para 

protecao da fauna silvestre ou recreacao. 

16. APTIDAO PEDOCLIMATICA PARA A CULTURA DA PIMENTA-DO-

REINO 

• Apta (A„ A l a ) ; 

• Restrita ( B „ B , a , B 2 , B 2 a , B 3 ) ; 

• Inapta (I). 

16.1 Condicoes Climaticas: 

• A - Aptas (Condicoes hidricas e termicas satisfatorias); 

• B - Restritas (Limitacoes hidricas acentuadas); 

• I - Inaptas (Carencia hidrica acentuada). 

16.2 Condicoes Edaflcas: 

• 1 - Areas com classes e/ou associacoes de classes de capacidade de uso que sao 

proprias para culturas, com limitacoes ligeiras de utilizacao impostas pelas 

caracteristicas dos solos, topografia e erosao. Praticas conservacionistas 

simples a complexas. 

• la - Areas com associacoes de classes de capacidade de uso da Categoria 1, proprias 

para a cultura, associadas com classes de terras proprias para pastagem. 

• 2 - Areas com classes de capacidade de uso que sao proprias para a cultura de 

pimenta-do-reino com restricoes de utilizacao, associadas com classes 

apropriadas para pastagem. 

• 2a - Areas com classes de capacidade de uso com fortes limitacoes para 

utilizacao com cultura, devido as caracteristicas da drenagem e associacoes de 

classes de terras inaptas para a cultura. 

• 3 - Areas com classes de capacidade de uso com limitacoes fortes para a 

cultura da pimenta-do-reino, devido as caracteristicas de baixa fertilidade dos 

solos e/ou drenagem excessiva. 
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• IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Areas improprias para exploracao com culturas anuais, sendo representadas por 

classes de capacidade de uso e/ou associacoes de classes, cujas caracteristicas de 

solos e/ou topografia apresentam restricoes severas para sua utilizacao. 

17. APTIDAO PEDOCLIMATICA PARA A CULTURA DO PINUS E 

EUCALIPTUS 

• Apta (A„ A 2 , A 3 , B„ B 2 , B 3 , C„ C 2 , C 3 , D 2 , D 3); 

• Apta para o pinus e restrita para o eucaliptus (B 2 b ); 

• Apta para o eucaliptus e restrita para o pinus (C 2 a ) ; 

• Apta com Restricoes (A 2, A 2 a , A 2 b , A 2 c , B,, B , a , B , b , B 2 , B 2 a , B 2 b , B 2 c ) ; 

• Restrita (B 4 , B 4 a , C i a , C 4 , C 4 a , D 4 , D 4 a ) ; 

• Inapta (I). 

17.1 Condicoes Climaticas: 

• A - Aptas: Pinus caribaea - var hondurensis; Pinus caribaea - var caribaea; 

Pinus caribaea - var bahamensis; Eucalyptus urophylla. Eucalyptus cloesiana; 

Eucalyptus torlliana; Eucalyptus tereticornis e Eucalyptus brassiana. 

• B - Aptas: Pinus caribaea - var caribaea; Pinus caribaea - var bahamensis; 

Eucalyptus cloesiana; Eucalyptus tereticornis; Eucalyptus urophylla; Eucalyptus 

brassiana; Eucalyptus tesselaris; Eucalyptus drepanophylla e Eucalyptus crebra. 

• C - Aptas: Eucalyptus camaldulensis; Eucalyptus alba; Eucalyptus confertiflora; 

Eucalyptus tesselaris; Eucalyptus tetrodonta e Eucalyptus drepanophylla. 

• D - Aptas: Eucalyptus camaldulensis; Eucalyptus alba; Eucalyptus tesselaris; 

Eucalyptus microtheca; Eucalyptus polycarpa. 

17.2 Condicoes Edaficas: 

• 1 - Areas com classes e/ou associacoes de classes de capacidade de uso 

proprias para reflorestamento com Pinus sp e Eucalyptus sp, porem com 

utilizacao preferencial para culturas anuais, perenes e pastagem. 

• 2 - Areas com classes e/ou associacoes de classes de capacidade de uso 

proprias para reflorestamento com Pinus sp e Eucalyptus sp., sem restricoes. 
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• 2azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Areas com classes e/ou associacoes de classes de capacidade de uso 

proprias para reflorestamento com Eucalyptus sp. e restrita para Pinus sp. 

• 2b - Areas com classes e/ou associacoes de classes de capacidade de uso 

proprias para reflorestamento com Pinus sp e restrita para Eucalyptus sp. 

• 3 - Areas com classes de capacidade de uso restritas para Eucalyptus sp, por 

apresentarem solos com problemas de drenagem imperfeita e profundidade efetiva 

moderada, associadas a classes de terras inaptas, representativas de solos rasos. 

• 4 - Areas com classes e/ou associacoes de classes de capacidade de uso que 

apresentam fortes restricoes para Pinus sp e Eucalyptus sp. 

• I - Areas improprias para o reflorestamento, aptas para protecao de fauna 

silvestre ou recreacao. 

18. APTIDAO PEDOCLIMATICA PARA A CULTURA DO SISAL 

• Apta (An A l a ) ; 

• Apta com Restricoes (A 2, Bi, B i a , B 2 , B 2 a , C i , Ci a ) ; 

• Restrita (A 3, B 3 , D„ D l a , D 2 , D 2 a , D 3); 

• Inapta (I). 

18.1 Condicoes Climaticas: 

• A - Aptas (Boas condicoes para a cultura); 

• B - Aptas com Restricoes (Suprimento hidrico deficiente, prejudicando a cultura); 

• C - Aptas com Restricoes (Umidade excessiva no periodo vegetativo); 

• D - Restritas (Insuficiencia hidrica acentuada); 

• I - Inaptas (Insuficiencia hidrica muito severa). 

18.2 Condicoes Edaflcas: 

• 1 - Areas com classes e/ou associacoes de classes de capacidade de uso que sao 

proprias para culturas, com limitacoes ligeiras de utilizacao impostas pelas 

caracteristicas dos solos, topografia e erosao. Praticas conservacionistas 

simples a complexas. 
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• la - Areas com classes de capacidade de uso que sao proprias para a cultura, 

sem limitacoes ou com limitacoes ligeiras de utilizacao impostas pelas 

caracteristicas dos solos, topografia e erosao, agrupadas com classes de terras 

proprias para pastagem. 

• l b - Areas com classes associacoes de classes de capacidade de uso da 

Categoria 1, proprias para a cultura, associada com classes de terras 

apropriadas para pastagem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• 2 - Areas com classes de capacidade de uso que sao proprias para a cultura do 

sisal, com restricoes moderadas de utilizacao, associadas com classes 

apropriadas para pastagem. 

• 2a - Areas com classes de capacidade de uso com fortes limitacoes para 

utilizacao com cultura, devido as caracteristicas de drenagem e associacoes de 

classes de terras inaptas para a cultura. 

• 3 - Areas com classes de capacidade de uso com limitacoes fortes para a cultura 

do sisal, devido as caracteristicas de fertilidade dos solos e/ou drenagem excessiva. 

• I - Areas improprias para exploracao com culturas anuais, sendo representadas por 

classes de capacidade de uso e/ou associacoes de classes, cujas caracteristicas de 

solos e/ou topografia apresentam restricoes severas para sua utilizacao. 

19. APTIDAO PEDOCLIMATICA PARA A CULTURA DO SORGO 

• Apta (Ai, Ai a , Ajb); 

• Apta com Restricoes (A2, A^, A 2 b , B b Bi a , B l b , B 2, B 2 a , ,B 2 b , B^, C I a , C l b , C 2 b , 

Czc); 

• Restrita (A 3, B 3 , C 3 , D„ D l a , D l b , D 2 , D 2 a , D 2 b , D 2 c , D 3); 

• Inapta (I). 

19.1 Condicoes Climaticas: 

• A - Aptas (Sem limitacoes climaticas para a cultura); 

• B - Aptas com Restricoes (Devido ao longo periodo chuvoso, aptidao para os 

cultivares tardios); 

• C - Aptas com Restricoes (Por deflciencia hidrica); 

• D - Restritas (Por deflciencia hidrica); zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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• I - Inaptas (Por excesso de umidade). 

19.2 Condicoes Edaficas: 

• 1 - Areas com classes e/ou associacoes de classes de capacidade de uso que sao 

proprias para culturas, com limitacoes ligeiras de utilizacao impostas pelas 

caracteristicas dos solos, topografia e erosao. Praticas conservacionistas 

simples a complexas. 

• la - Areas com associacoes de classes de capacidade de uso com dominancia 

de terras proprias para culturas, que apresentam limitacoes ligeiras de 

utilizacao impostas pelas caracteristicas dos solos, topografia e erosao, 

agrupadas com classes de terras proprias para pastagem. 

• lb - Areas com classes e/ou associacoes de classes de capacidade de uso 

representadas por solos aluvionais, apropriadas para as culturas de cana-de-acucar, 

milho e sorgo com problemas moderados de drenagem, e para as culturas de 

feijao, feijao vigna e algodao arboreo com problemas complexos de drenagem 

• 2 - Areas com classes de capacidade de uso com limitacoes moderadas de 

utilizacao para culturas anuais, ditadas pelas caracteristicas de fertilidade dos 

solos e/ou topografia. Utilizacao ocasional para culturas anuais. Praticas 

conservacionistas de rotacao com pastagem. 

• 2a - Areas com associacoes de classes de capacidade de uso da Categoria 2, 

agrupadas com terras proprias dominantemente para pastagem e/ou preservacao 

da flora e fauna. 

• 2b - Areas com classes de capacidade de uso com fortes limitacoes para 

utilizacao com a cultura, devido as caracteristicas de drenagem e associacoes 

de classes de terras inaptas para cultura. 

• 2c - Areas com classes de capacidade de uso com limitacoes severas para 

utilizacao com culturas anuais, devido as caracteristicas de drenagem 

imperfeita e associacoes com classes de terras inaptas para culturas. 

• 3 - Areas com classes de capacidade de uso com limitacoes fortes para 

utilizacao com culturas anuais, devido as caracteristicas de baixa fertilidade dos 

solos e/ou drenagem excessiva. 

• I - Areas improprias para exploracao com culturas anuais, sendo representadas por 

classes de capacidade de uso e/ou associacoes de classes, cujas caracteristicas de 

solos e/ou topografia apresentam restricoes severas para sua utilizacao. 
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V. AS CULTURAS ESTUDADAS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Escolheram-se dezenove culturas em razao nao apenas das aptidoes 

pedoclimaticas das diversas areas, como sobretudo de sua expressao economica, da 

possibilidade de sua exploracao comercial em grande escala, inclusive de sua 

industrializacao. 

E de se observar que tanto o algodao como o feijao mereceram estudos 

especificos, no que tange as especies de maior expressao cultural e economica. Destarte, 

os algodoes arboreo e herbaceo, bem como os feijoes comum e vigna receberam 

tratamento isolado, sendo abordadas as especificidades de cada variedade. 

Ainda, foram considerados uniformemente o pinus e o eucaliptus que, apesar 

de serem culturas diferentes, costumam ser explorados sob forma de consorcio. 

As culturas - abacaxi, algodao arboreo, algodao herbaceo, banana, cafe, caju, 

cana-de-acucar, coco-da-baia, feijao, feijao vigna, mamona, mandioca, milho, palma 

forrageira, pastagem, pimenta-do-reino, pinus e eucaliptus, sisal e sorgo - foram 

detalhadamente descritas e exarninadas sob o ponto de vista de suas propriedades, 

utilizacao, condicoes edaficas e climaticas, precipitacoes pluviometricas, escolha de 

areas, epoca, requisitos e espacamentos para o plantio, propagacao, preparo do solo, 

selecao de matrizes, adubacao, irriga9ao, tratos culturais, formas de colheita, pragas e 

doencas, possibilidade de consorcia9ao com outra(s) cultura(s), tratamento sanitario e 

rendimento. 
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1. ABACAXI (Ananas comosus - L . Merril) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O abacaxizeiro e uma planta herbacea perene da familia Bromeliaceae, 

monocotiledonea., arbustiva baixa, com raizes profusas pequenas que alcancam ate 

15cm de profundidade, caule (haste) com gemas (cicatrizes de folhas) que garantem a 

reproducao da planta. Apresenta folhas planas esverdeadas, com parte superior em 

calha, dispostas em espiral em torno da haste central que, no termino do 

desenvolvimento, da origem a 150-200 flores brancas ou branco-roxas, em espigas. 

Estas originam 100-200 frutos pequenos (bagas), com pontas na casca, colados entre si 

e dispostos em torno do eixo central (coracao). O fruto inteiro (infrutescencia) tern 

forma cilindrica ou conica (frutos maiores na base), com rebentos na base e coroa de 

folhas no apice. 

O fruto presta-se tanto para consumo ao natural como para processamento 

industrial, em suas mais diversas formas. A variedade mais cultivada e a Smooth 

cayenne, de folhas praticamente sem espinhos, mais conhecida pelos nomes de 

"abacaxi japones" ou "tipo Havaf, preferida pelo mercado externo. E a variedade 

mais produtiva e adequada a industrializacao, alem de servir para consumo ao natural. 

Os cultivares perola e japi tern as folhas armadas de espinhos e sao produzidos para 

consumo ao natural e comercializacao interna. A variedade perolera tern folhas verde-

escuro sem espinhos, fruto com peso medio de 1,78kg, forma cilindrica, polpa e cor 

externa amarelas. E resistente a fiisariose e oferece menor sensibilidade a fasciacao. O 

fruto da especie primavera e cilindrico, com peso de 1,25kg, polpa branca, folha 

verde-claro sem espinhos. Resistente a fusariose, oferece menor sensibilidade a 

fasciacao. 

O clima tern grande influencia sobre o crescimento, desenvolvimento e 

produ9ao do abacaxizeiro, situando-se a temperatura media anual mais adequada na 

faixa de 24°C (limites em 21°C e 32°C). A planta requer temperaturas altas (29°C-30°C) 

para producao de raizes e folhas. 

Apesar de ter boa resistencia a seca, produz melhor na faixa media de 1.000-

1.500mm de chuva por ano, tolerando de 600 ate 2.500mm, sendo, entretanto, muito 

sensivel ao frio. A ausencia de chuvas durante a frutificacao atrasa o desenvolvimento 

do fruto e reduz a producao de mudas, causando problemas a sua floracao, com 

redu9ao de rendimento. A umidade relativa media deve girar em torno de 75%. 

Mudan9as bruscas no nivel de umidade podem causar fendilhamento do fruto, sendo 

certo que niveis elevados favorecem a incidencia de doen9as. Luminosidade muito 

intensa pode provocar queima do fruto, tanto interna quanto externamente. A 

insola9ao aceitavel para o bom desenvolvimento de sua cultura situa-se em torno de 

1.200-1.500h/ano, revelando-se otima entre 2.500-3.000h/ano. Ventos fortes podem 

provocar o tombamento da planta, oferecendo dificuldades aos tratos sanitarios. O 

abacaxizeiro e considerado uma planta de dias curtos, quando sua flora9ao ocorre 

mais rapidamente. 

Tendo em vista tratar-se de uma cultura de sistema radicular relativamente 

superficial e fragil (profundidade de 15-20cm), deve ser preferencialmente explorada 

em solos de textura areno-argilosa, bem drenados, pianos a ligeiramente declivosos (5% 

de declividade), com pH entre 4,5-5,5, nao devendo ser pesados, nem sujeitos a 
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encharcamento. Aeracao e drenagem sao fatores importantes na selecao da area para 

implantacao da cultura. 

Quanto a epoca do plantio, esta deve de preferencia ocorrer no im'cio da 

esta^ao chuvosa, quando a umidade do solo e satisfatoria. Esta indica9&o nao e, 

entretanto, rigida, podendo o plantio ser feito durante todo o ano, a depender das 

condi96es de umidade do solo, da disponibilidade de mudas e da epoca em que se 

pretende colher. 

Esta cultura propaga-se vegetativamente por meio de mudas, que podem advir de: 

• rebento - filhote rebento (encontrado preso ao pedunculo na base do fruto); 

filhote rebentao (encontrado no ponto de uniao do pedunculo do fruto com 

o caule) e rebentao (encontrado na parte inferior do caule); 

• coroa - roseta de folhas situada na parte superior do fruto; 

• sec9oes do talo - caule seccionado e estimulado a brotar e enraizar. 

Em qualquer dos casos, a muda deve originar-se de plantas sadias, vigorosas, 

de boa produ9ao. A muda deve ser tambem sadia, vigorosa e de tamanho uniforme 

(nunca abaixo de 25cm de comprimento), sendo de se eliminarem sumariamente, por 

meio de fogo, aquelas que apresentarem sinais de pragas ou doen9as e encontrarem-se 

podres ou com goma. Para o plantio, as mudas devem ser separadas por tamanho e tipo 

(filhote, filhote rebentao e coroa). 

Efetuada a sele9ao por sanidade, tipo e tamanho, as mudas podem ser 

armazenadas e conservadas em local fresco e seco, a sombra, apoiadas umas as 

outras em posi9§o vertical, com a base para baixo, podendo ser assim preservadas 

por meses. 

A escolha da area para plantio deve levar em considera9ao os seguintes 

aspectos: disponibilidade e custo da mao-de-obra (pelo menos 170 homens/dia para 1 

ha), vias de acesso a area para escoamento da produ9ao, existencia de mananciais de 

agua e proximidade de centros consumidores (mercados e industrias). A area deve 

satisfazer as necessidades da cultura. 

Deve-se realizar o plantio pressionando-se as mudas quando a terra estiver 

fofa, em sulcos ou covas com profundidade suficiente para impedir seu tombamento. 

Deve-se dar preferencia ao sistema de plantio em "linhas duplas", o que permite, por 

area, um maior numero de plantas e sua melhor sustenta9ao. Em terrenos com declive, 

devem-se dispor as covas ou sulcos em curva de nivel. 

No que tange ao espa9amento, a distancia entre as plantas pode variar de 

acordo com o solo, o cultivar e outros fatores. Recomendam-se, entretanto, os seguintes 

espa9amentos: 

• filas duplas: 1,0x0,40x0,40m ou 0,30m, isto e, 1,0m separando as linhas 

duplas, 0,40m entre as linhas simples e 0,40m ou 0,30m entre as plantas 

nas linhas; com estes espa9amentos, podem-se obter 35.700 ou 47.600 

plantas/ha, respectivamente; 
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• filas simples: 1,0x0,30 ou 0,90x0,30m, obtendo-se 33.300 ou 37.000 

plantas/ha, respectivamente; um maior espacamento proporcionara frutos 

maiores, porem com a contrapartida de menor produtividade. 

Deve-se manter a cultura sempre livre de ervas daninhas. A operacao de 

limpeza pode ser feita manualmente (pratica mais comum) ou por meio de herbicidas. E 

conveniente a analise de amostras da terra que pode penetrar, durante a operacao de 

limpeza, no olho da planta, o que se deve buscar evitar. 

As pragas mais frequentemente identificadas sao a broca do fruto - Xhecla 

basilides, a cochonilha - dysmicoccus brevipes, (causadora da "murcha do abacaxi") e o 

acaro - dolichotetranychus floridanus. A principal doenca que tern acometido esta 

cultura e a fusariose, provocada pelo fungo fusarium moniliforme var. subglutinans. 

Para prevenir pragas e doencas, devem-se evitar locais proximos a abacaxizais em mau 

estado sanitario e mudas deles provenientes, assim como expor os pes das mudas ao 

solo por varios dias sobre as proprias plantas ou nos carreadores. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2. ALGODAO ARBOREO (Gossypium hirsutum - L . r. marie galante Hutch) 

No Brasil, em 1997/1998, a area colhida de algodao foi de 849 mil ha (2,25 

milhoes de hectares em 1985), com uma producao de cerca de 1.232 mil toneladas de 

algodao em caroco (2,66 milhoes de toneladas em 1985), produtividade de 1.451 kg/ha. 

Entre os maiores produtores nacionais encontram-se os estados de Mato Grosso (21,94% 

da producao), Goias (20,99%), Sao Paulo (19,3%) Parana (14,24%) e Minas Gerais 

(10,41%). Entre as principais regioes produtoras, destacam-se o Centro-Oeste (50,48% da 

producao), o Sudoeste (29,71%) e o Sul (14,24%). Nos ultimos anos (1985/1997) a area 

colhida de algodao correspondia a 62,3%, sendo que a producao teve uma reducao de 

cerca de 53,8% (SEAGRI, 2000). 

Por sua grande resistencia a seca, o algodoeiro constitui uma das poucas 

opcoes de cultivo em regioes semi-aridas, passivel, por essa razao, de fixar o homem ao 

campo, gerar empregos e renda tanto em meio rural como urbano. Sua cultura e, 

portanto, atividade de grande importancia social e economica. 

O mercado mundial de texteis e vestuarios apresenta importante tendencia a 

crescimento, com a crescente participacao de paises em desenvolvimento. O aumento 

do consumo de algodao, a partir de 1993, vem tendendo a reduzir o estoque mundial, 

enquanto o aumento dos precos vem estimulando o incremento da producao. Em nivel 

nacional, estima-se que, no Brasil, a demanda aumentara para 1.200 mil toneladas/ano, 

correspondendo a mais de 1/3 das 900 mil toneladas atuais (SEAGRI, 2000). 

Quase todo o algodoeiro e aproveitavel, notadamente o caroco e a fibra que 

representam, respectivamente, cerca de 65% e 35% do peso da producao. Os restos da 

cultura - caule, folhas macas, capulhos - sao utilizados na alimentacao animal. O 

caroco (semente) e rico em oleo comestivel (18-25%) que, contendo 20-25% de 

proteina bruta; e destinado a alimentacao humana, adequado a fabricacao de margarina 

e sabdes. O bagaco (farelo ou torta), subproduto de sua extracao, e destinado a 
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alimentacao animal (bovinos, aves, suinos), devido a seu alto valor proteico (40-45% de 

proteina bruta). 

A fibra, principal produto do algodoeiro, tern mais de 400 aplicacdes 

industrials, como confeccao de fios para tecelagem (tecidos variados), algodao hidrofilo 

para enfermagem, feltro de cobertores, estofamentos, obten9ao de celulose entre outros. 

Atualmente, 90% do comercio e de fibras de tamanho medio. A semente a ser utilizada 

deve ter 65% de poder de germina9ao e o minimo de 96% de pureza. A titulo de 

referenda, estima-se que o peso de 100 sementes oscila entre 10a 14g. 

O algodoeiro pertence ao grupo de plantas dicotiledoneas, da familia 

Malvaceae, sendo o seu no me cientifico Gossypium hirsutum L . A ra9a latifolium 

Hutch pertence o "algodoeiro herbaceo" e a ra9a marie galante Hutch pertence o 

"algodoeiro arboreo". O Gossypium barbadehse, var. brasilense o Rim-de-Boi, 

tambem e enquadrado como "arboreo". Os cultivares diferenciam-se quanto ao 

tamanho da fibra (curto, medio, longo), caracterizando-se por ciclos curto (120-140 

dias) ou longo (150-180 dias), porte alto ou baixo, resistencia ou susceptibilidade a 

doen9as, entre outros. 

O algodoeiro e uma planta ereta, anual ou perene, dotada de raiz principal 

conica, pivotante, profunda e com pequeno numero de outras secundarias grossas e 

superficiais. O caule herbaceo ou lenhoso tern altura variavel e e dotado de ramos 

vegetativos (4 a 5 intraxilares, na parte inferior) e frutiferos (extraxilares, na parte 

superior). As folhas sao pecioladas, geralmente cordiformes, de consistencia coriacea ou 

nao, inteiras ou recortadas (3 a 9 lobulos). As flores sao hermafroditas axilares, isoladas 

ou nao, cor creme na recem-aberta (que passa a roseo e purpureo), com ou sem mancha 

purpurea na base interna, abrindo-se a cada 3-6 dias, entre 9-1 Oh da manha. Os frutos 

(chamados de "ma9as" quando verdes e "capulhos" pos-abertura) sao capsulas de 

deiscencia longitudinal, com 3-5 lojas, cada uma encerrando de 6-10 sementes 

(SEAGRI, 2000). 

As sementes sao revestidas de pelos mais ou menos longos, de cor variavel, 

(creme, branco, avermelhado, azul ou verde), sendo fibra os de maior e linter os de 

menor comprimento, nao retirados pela maquina beneficiadora. O moco, por ser muito 

comprido, nao exibe linter. 

As fibras provem das celulas da epiderme da semente e tern como 

caracteristicas relevantes para o comercio, entre outras, comprimento, finura, 

maturidade, resistencia (SEAGRI, 2000). 

A cultura perene do algodao moco ou arboreo ocupou, em 1977, no Brasil, a 

maior area plantada, tendo sido cultivados 2.561.190 ha. A partir daquele ano, a area 

cultivada sofreu decrescimos continuos, por diversas razoes: substitui9ao por 

algodoeiros anuais, periodos de estiagem e nao renova9ao de lavouras antigas. Em 

1985, quando o bicudo do algodoeiro, praga que dizimou a cultura do algodao moco no 

Nordeste, disseminou-se pelo semi-arido nordestino, a area plantada com algodao 

arboreo era de 1.163.880 ha, correspondendo a 45,4% da area plantada em 1977. Desde 

entao, verificou-se uma consideravel redu9ao desta area, decorrencia de campanhas de 

erradica9ao da cultura, da substitui9ao varietal, do rezoneamento de areas propicias, 
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restricao crediticia, substituicao da politica de precos diferenciados por categoria de 

fibra porzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pre90 unico, ao nivel do produtor, eleva9ao dos custos de produ9ao, mudan9as 

nas relacdes proprietario-meeiro e desarticula9ao dos servi9os de apoio aos produtores 

(EMBRAPA, 2000). 

De acordo com Medeiros et ah, (2000), as areas aptas a explora9ao do 

algodoeiro perene devem ter as seguintes caracteristicas edafoclimaticas: temperatura 

media do ar variando entre 25-30°C; temperatura maxima do ar variando entre 30-35°C; 

temperatura minima do ar variando entre 20-25°C; umidade relativa do ar variando entre 

55%-75%; insola9ao (numero de horas de brilho solar) a mais de 2.700h ; altitude 

variando entre 140-350m; precipita9ao pluviometrica variando entre 450-700mm; 

concentra9ao de precipita9ao no trimestre mais chuvoso variando entre 65-75% do total 

anual; evapotranspira9ao variando entre 5,0-8,0 mm/dia; nao-ocorrencia de orvalho e 

inexistencia de excesso hidrico; deficiencia hidrica em 10 meses do ano e predominio 

de solos bruno nao calcicos, litolicos, podzolicos vermelho amarelo, areias quartzosas, 

planossolos, cambissolos, solonetz solodizado e solonchak e suas associa9oes. 

No tocante a escolha da area (EMBRAPA, 2000), o uso inadequado de areas 

com o cultivo do algodoeiro arboreo e com lavouras anuais tern ocasionado problemas 

de erosao na regiao do semi-arido nordestino. Para evitar tais problemas, e recomendado 

que antes do desbravamento se proceda a um planejamento racional de uso do solo, 

devendo o planejamento levar em considera9ao relevo, pedregosidade, afloramentos de 

rocha, profiindidade e textura do solo. As areas a serem escolhidas para o cultivo do 

algodoeiro arboreo ou moco devem ser de tabuleiro com relevo piano a ondulado (0 a 

20% de declividade), com solos de profundidade acima de 15cm e textura media. As 

areas com declividade acima de 20% ou situadas em solos litolicos e/ou com 

afloramentos de rocha devem ser evitadas e preservadas com a vegeta9ao natural. 

Conforme observa9oes realizadas durante os trabalhos de campo, nao se 

verifica preocupa9ao, por parte dos agricultores, com a ado9ao de cuidados especiais no 

concerne a conserva9ao dos solos, percebendo-se, nao raro, estados avan9ados de 

degrada9ao. Os efeitos da erosao induzem a redu9ao de fertilidade dos solos, conquanto 

sejam utilizados exaustivamente, sem que se proceda a alguma reposi9ao dos nutrientes 

retirados pelas culturas. 

Quando adotado o sistema de tra9ao animal, deve-se efetuar o preparo do solo 

com cultivador equipado com picoes pontiagudos, para facilitar a penetra9ao do 

implemento no solo e diminuir o esfor90 do animal e do operador. Em cultivos 

tratorizados, o preparo deve ser efetuado com o minimo de opera9oes possiveis, desde 

que favore9am a semeadura. A melhor op9ao e uma ara9ao seguida de uma gradagem 

com grade destorroadora para quebrar os torroes. No caso de solos argilosos, e de 

efetuar-se, se necessaria, uma gradagem com grade niveladora ou destorroadora. Em 

ambos os sistemas, o preparo deve ser executado em nivel, obedecendo a profundidade 

da camada aravel e com o solo urnido. 

Na regiao Nordeste, adotam-se dois metodos de plantio: no seco e nas 

primeiras chuvas. O plantio apos a consolida9ao do "inverno", ou apos a ocorrencia de 

chuvas de no minimo 40mm, tern obtido melhores resultados por permitir economia na 

quantidade de sementes e por dispensar o desbaste, devido a coloca9ao de menor 

numero de sementes/cova. Em lavouras maiores e em solos bem preparados, podem-se 
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utilizar plantadeiras "Tico-tico", a tracao animal ou tratorizadas, deixando-se cair 

aproximadamente 15 sementes/m de fileira. No plantio em covas, colocam-se de 6-8 

sementes/cova, com profundidade de 2-3cm. 

Recomenda-se que a implantacao de novas lavouras seja efetuada somente 

com sementes selecionadas, de cultivares produtivos e precoces, que possibilitam a 

convivencia em bases economicas com o bicudo. Maiores informacoes sobre as 

sementes de cultivares podem ser obtidas junto ao Centro de Pesquisa do Algodao da 

EMBRAPA, sediado em Campina Grande, e junto ao Campo Experimental de Patos, 

estacao voltada para o desenvolvimento de experiments com sementes melhoradas, 

ambos na Paraiba. 

Conforme Neto et al. (2000), as perdas de producao na cotonicultura nacional, 

devidas a semeadura em epoca inadequada, por deficit ou superavit de precipitacao, tern 

proporcionado grandes prejuizos, tanto no aspecto do rendimento, quanto da qualidade 

de fibra. A identificacao da epoca mais adequada para a semeadura do algodoeiro, em 

funcao do periodo chuvoso de cada regiao do nordeste brasileiro, minimizara os riscos 

da cotonicultura regional e, por via de conseqiiencia, o dispendio de recursos com o 

seguro agricola das lavouras. 

O curuquere e o bicudo sao as principals pragas que atacam a cultura do 

algodoeiro moco, sendo pragas secundarias o mosquito, a broca, o pulgao, a lagarta 

rosada e o percevejo de fibra, cujos surtos sao esporadicos. Com relacao as doencas, 

observa-se que as condicoes climaticas nas regioes produtoras inibem a ocorrencia de 

doencas economicamente expressivas. Em anos de precipitacao elevada, podem surgir 

manchas de bacteriose (xanthomonas malvacearum) nas folhas e caules tenros, sendo 

certo que a recuperacao das plantas se da apos um curto periodo de estiagem 

(EMBRAPA, 2000). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3. ALGODAO H E R B A C E O (Gossypium hirsutum - L. r. latifolium Hutch) 

O algodao herbaceo e uma planta de origem tropical, tambem explorada em paises 

subtropicais acima da latitude de 30°N. A temperatura e um dos fatores ambientais que mais 

influenciam seu crescimento e desenvolvimento, pois afeta de maneira substancial a 

fenologia, a expansao foliar, a alongacao dos internos, a producao de biomassa e a particao de 

assirnilados em diferentes partes da planta, sendo que a temperatura otima para a producao 

oscila entre 20-30°C (Reddy et al., 1991, citado por Neto et al, 2000). 

A precipitacao anual deve situar-se entre 500-1500 mm, bem distribuidos. O 

algodao pode ser plantado em uma ampla faixa de solos, preferencialmente os argilosos 

de textura media, profundos e com boa capacidade de retencao de agua. A faixa ideal de 

pH e de 6,0-7,0. Nao se recomendam solos com declive superior a 10%, sendo que 

mesmo declives menores carecem de praticas conservacionistas. 

O Estado da Paraiba apresenta duas regioes com aptidao para o algodoeiro 

herbaceo: as areas compreendidas pela regiao fisiografica do Agreste, a Leste do 

Estado, e do Alto Sertao, a Oeste (Neto et al, 2000). 

39 



Estdgio Supervisionado: Aptidao .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA [gricola do . IssentamentozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I 'endncio lome de .\raujo 

INCRA/UFPB/A TECEL/ENGERH 

Ainda de aeordo com este autor, no Nordeste Brasileiro, os solos que mais se 

adequam a tal cultivo sao os de carater eutrofico, como os latossolos, podzolicos, 

brunizen, planossolos, cambissolos, vertissolos, terra roxa estruturada, regossolos e 

solos aluviais. Solos de carater distrofico tambem podem ser utilizados; mas, por serem 

em geral fortemente acidos e de baixa fertilidade natural, requerem custos adicionais em 

corretivos e adubos, para atenuar os efeitos toxicos do excesso de alurninio trocavel, 

bem como a baixa disponibilidade de nutrientes minerais. 

O plantio desta cultura consiste na semeadura de 8-12 plantas/metro linear, 

com um espacamento entre plantas de 0,76-0,90m (plantio mecanizado) e de 0,80-1,0m 

(plantio manual). A adubacao e a calagem (correcao do pH com espalhamento de 

calcario) devem ser realizadas de aeordo com as recomendacoes da analise de solo. A 

operacao de desbaste deve ser realizada de 20-30 dias apos a emergencia, eliminando as 

plantas mais fracas, deixando-se 5-8 plantas/metro linear (plantio manual). O algodoeiro 

deve ser mantido livre de ervas daninhas, principalmente durante os primeiros 40 dias 

apos a emergencia. 

A escolha da area e o preparo do solo sao formas de manejo muito 

importantes, pois o uso inadequado de areas para esta cultura tern favorecido 

sobremaneira a degradacao dos solos (EMBRAPA, 2000). Por esta razao, recomenda-se 

um estudo preliminar, no que se refere a capacidade de uso das terras da propriedade. 

Devem-se levar em consideracao os seguintes fatores: relevo atual da superficie 

(erosao), profundidade, drenagem, textura e fertilidade do solo. As areas escolhidas 

devem ser planas a suavemente onduladas. As terras que apresentam declive acima de 

12% devem ser mantidas com a vegetacao natural ou exploradas com culturas perenes. 

Como esta cultura requer solos razoavelmente profundos e de media a alta fertilidade, 

os solos litolicos e/ou com afloramentos de rocha nao devem ser utilizados. 

A colheita do algodao pode ser realizada de forma manual ou mecanizada. O 

inicio da colheita devera ser efetuado quando 50-70% das macas estiverem abertas. No 

periodo da colheita deve-se evitar as horas umidas do dia (orvalho), assim como dias 

chuvosos. Anomalias na precipitacao, como falta de chuvas no verao e bruscas quedas 

de temperatura podem acelerar a maturacao, o que influenciara a qualidade do produto. 

Outro fator importante e, tambem, a epoca do plantio, que deve ser prevista de forma a 

que a colheita nao coincida com meses de baixas temperaturas ou de muita precipitacao, 

nem com a incidencia de pragas, fatores que poderao prejudicar a fibra do algodao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4. BANANA (Musa paradisiaca - L.) 

A bananeira e uma planta oriunda do sudoeste asiatico, de onde provem os 

mais antigos registros de seu cultivo, sendo a banana, uma das frutas mais consumidas 

no mundo, explorada na maioria dos paises tropicais. 

Atualmente, encontram-se bananas em qualquer parte do territorio brasileiro, 

destacando-se as regioes Nordeste e Sudeste como seus maiores produtores, sendo o 

Brasil o segundo produtor mundial, com area colhida superior a 500.000 ha e producao 
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estimada em 6,0 milhoes de toneladas por ano. Os Estados da Bahia, Sao Paulo, Parana, 

Santa Catarina e Pernambuco evidenciam-se como os maiores produtores nacionais. 

Conhecida como Musa sp., Monocotiledonae, Musaceae,. sao os seguintes os 

subgrupos e cultivares mais importantes: Gros michel (Gros michel, maca), Cavendish 

(nanica, nanicao), prata (prata, pacovan), terra (terra, d'angola). A bananeira e uma 

planta herbacea, com porte de 2,0-8,0m, com raizes fibrosas e superficiais; sendo o 

subterraneo o caule verdadeiro - rizoma. As folhas tern bainhas (peciolos) que se 

justapoem, formando um falso caule - pseudo-caule aereo. A inflorescencia tern flores 

masculinas, femininas e, por vezes, hermafroditas; os frutos - bananas - sao parte-

nocarpicos (nao provem de polinizacao). Nao ha viabilidade de sementes. 

Levando-se em considera9ao o conteudo de vitaminas e sais minerais, seu 

valor calorifico-energetico, assim como seu custo relativamente baixo, a banana integra 

a alimenta9ao dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA popula96es de baixa renda, tendo tambem importancia consideravel na 

fixa9ao da mao-de-obra rural ao solo. 

A cultura da banana requer temperatura em torno 26°C (15-35°C), umidade 

relativa do ar abaixo de 80%, luminosidade em torno de 2.000h/ano, vento com velocidade 

abaixo de 40km/hora e precipita9oes em torno de 1.200mm anuais, nao suportando terrenos 

sujeitos a inunda9ao. O relevo ideal para seu plantio e de piano a suavemente ondulado ate 

encosta, altitude entre 0-300m (maximo). Os solos mais indicados sao os de textura areno-

argilosos, ricos em humus, profundos, bem drenados e pH em torno de 6,0-6,5. 

A propaga9ao da bananeira para fins comerciais da-se pela utiliza9ao do 

rizoma (peda90 s de rizoma e rizoma com gemas em diferentes estagios de crescimento). 

O ideal e conseguirem-se mudas originarias de viveiros proximos ao local da futura 

planta9ao. Uma muda ideal para plantio deve passar por etapas de sele9ao, preparo e 

tratamento sanitario. 

O bananal selecionado nao deve ter mistura de variedades, nem erva de dificil 

erradica9ao (como a tiririca), pragas ou doen9as. Escolhem-se mudas vigorosas, com 

formato conico, com 60-150 cm de altura, folhas estreitas (chamadas "cfiifre" e 

"chifrao") ou largas (adulta), sendo que a muda com filhote aderido serve para reforma 

de bananais. Ainda no local da sele9ao, retiram-se partes necrosadas (escuras, podres), 

raizes e solo aderidos a muda. Apos o preparo, a muda "chifrinho" deve pesar 1kg, a 

"chifrao" 3kg, e a muda adulta, 3-5kg. 

Tratamento sanitario e sinonimo de desinfec9ao, consistindo no mergulho das 

mudas por 10 minutos em calda inseticida/fungicida/nematicida, devendo as mesmas ser 

posteriormente dispostas a sombra, de pe, em local pouco umido, onde podem 

permanecer armazenadas por 8 dias, ate o plantio. 

As variedades mais indicadas para o plantio sao: 

• destinadas ao mercado interno, prata e ma9a; 

• destinadas ao mercado interno e exporta9ao, nanica (banana d'agua) e 

nanicao (banana casca verde). 

• destinadas ao consumo no desjejum, maranhao, terra e d'angola. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A epoca mais indicada para o plantio e o inicio da estacao chuvosa, podendo 

prolongar-se ao longo dela se houver umidade no solo. Nao obstante, planta-se em 

qualquer epoca do ano em locais de chuvas periodicas e abundantes (sem 

encharcamento do solo), bem como sob regime de irrigacao. 

A calagem deve ser efetuada aplicando-se metade da dose antes da aracao do 

terreno e a outra antes da primeira gradagem, caso a analise do solo assim o recomende. 

Os espacamentos convencionais indicados sao: 

• para bananeiras com porte alto (terra, pacovan, maranhao), de 3x3m (1.111 

plantas/ha); 

• para bananeiras de porte semi-alto (maca, d'angola e mysore), de 3x2m 

(1.666 plantas/ha); 

• para bananeiras de porte baixo (nanica e nanicao ), de 2x2m ou 2,5x2m 

(2.500 e 2.000 plantas/ha); 

• em fileiras duplas (prata), de 4x2x2m (1.657 plantas/ha). 

Segundo o tamanho da muda e tipo de terreno, as covas devem ter dimensoes 

de 30x30cm (mudas com 0,5-1,0kg) e 40x40cm (mudas com 1,0 a 1,5kg). Se o terreno o 

permitir, o sulcamento deve ser feito com 30cm de profundidade. Na abertura da cova, 

separar a terra dos primeiros 10-15cm. A terra de superficie deve ser misturada a 101. de 

esterco de curral curtido (51. esterco de galinha), 25g de ureia, 400g de superfosfato 

simples e 70g de cloreto de potassio. A mistura deve ser colocada no fundo da cova e 

coberta com 3 dedos de terra, aos 30 dias antes do plantio. 

Durante o plantio, as mudas "chifrinho" e "chifrao" devem receber terra ate 

cobrir o rizoma; mudas-rizoma ouzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA peda90s de rizoma ficam com 5cm fora da terra. 

Mudas do mesmo tipo ("chifrinho") devem ser plantadas em seqiiencia, depois mudas 

tipo chifre. Logo apos plantio, necessario faz-se podar as folhas abertas. O replantio ou 

substitui9ao de mudas mortas ou doentes deve ser feito 30-45 dias apos o plantio de 

mudas tipo "chifrao". 

No tocante a irriga9ao, para as condi9oes do Brasil devem ser aplicados 1.200-

1.800 mm/ano (100-150 mm/mes). O intervalo entre irriga9oes (turno de rega) nao deve 

ser superior a 10 dias. Os metodos de irriga9ao mais comumente usados sao por faixas, 

sulcos, aspersao, micro-aspersao, gotejamento. Deve-se observar, tambem, a drenagem 

do terreno. 

No tocante aos tratos culturais, devem-se eliminar ervas daninhas atraves de 

capinas ou ro9agens, ou por meio de herbicidas, notadamente nos periodos de chuvas 

escassas; em cultivos superflciais, nos 3 primeiros meses, a grade de discos executa um 

trabalho satisfatorio (elimina ervas e quebra crosta no solo). As capinas devem realizar-

se no inicio e no fim das chuvas. Devem-se eliminar as folhas velhas, mortas ou 

quebradas com o fim de se aumentar a luminosidade, incorporar materia organica ao 

solo, prevenir ferimentos nos frutos e efetuar a limpeza da planta. 

O desbaste, elimina9ao de excesso de "filhos", deve ser efetuado quando estes 

ainda estiverem novos; corta-se o pseudo-caule rente ao solo (a facao) e extrai-se a gema 

apical com o aparelho "Lurdinha". A escolha dos filhos e feita em 6 e 8 meses apos plantio. 

42 



Estagio Supervisionado: Aptidao Agricola do Assentamento Venancio Tome de Araiijo 

INCRA/UFPB/A TECEL/ENGERH zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A adubacao em cobertura deve ser feita da seguinte forma: a planta mae recebe 

75g de ureia e 55g de cloreto de potassio e os filhos, 90g de ureia, 1 lOg de superfosfato 

simples e 65g de cloreto de potassio por vez, por planta, no inicio, meio e fim da estacao 

chuvosa. 

A cultura da bananeira sofre o ataque de pragas, entre as quais se destacam, 

como as mais comuns, a broca-da-bananeira ou moleque, cosmopolites sordidus 

coleoptera, curculionidae; a traca-da-bananeira, opogona sacchari lepidoptera, 

lyonetidae; pulgao, abelha, irapua, tripes, lagartas desfolhadoras tambem atacam a 

bananeira. 

As doencas mais comuns sao: 

• sigatoka amarela - micosphaerella musicola, leach, tambem chamada de 

cercosporiose, e a doenca mais grave da bananeira no pais. 

• mal de panama: fusarium oxysporum f. sp. cubense ou mancha de 

fusarium; entre outras. 

Para atender ao mercado local, importa colher a fruta "de vez ou gorda" (fruto 

sem quinas); para mercado interno, colher quando o fruto atingir o estagio de "3/4 

gorda" (quinas desaparecendo); para exportacao, colher quando fruto estiver "3/4 

magra" (quinas bem salientes). 

Quanto ao corte, nas variedades de porte medio e baixo, um so trabalhador 

segura a banana pela raquis, cortando o engaco com facao; nas variedades de porte alto, 

2 trabalhadores cortam parcialmente o pseudo-caule, usando uma forquilha para 

amortecer a queda do cacho, sendo o engaco cortado a 30 cm da primeira penca e 10-15 

cm da ultima penca. O cacho e transportado para galpao aberto, chao forrado com folhas 

da bananeira, para ai entao proceder-se ao despencamento (com espatula de pintor n.° 

10) com lamina em U aberto. 

As pencas sao imersas em uma solucao de agua e detergente (1.0001./21) para 

eliminar a cica (evitar mancha no fruto); durante esta operacao classificam-se as pencas. 

As pencas sao dispostas verticalmente em caixas apropriadas, para transporte, com a 

ferida do corte para baixo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5. C A F E (Coffea arabica - L.) 

O cafeeiro e um arbusto de crescimento continuo que apresenta dimorfismo 

dos ramos, caracterizando-se pela presenca de ramos ortotropicos, que crescem 

verticalmente Destes originam-se ramos plagiotropicos, com crescimento lateral, 

responsaveis pela produ9ao economica da planta. Na axila de cada folha dos ramos 

plagiotropicos, formam-se as gemas florais denominadas "gemas seriadas". Estas, 

normalmente em numero de 4-6 por axila foliar, formam-se sucessivamente, sendo que 

a mais desenvolvida pode, em alguns casos, desenvolver-se vegetativamente, dando 

origem a um grupo plagiotropico de segunda ordem. As demais darao origem a uma 

sequencia de 8-10 gemas florais, com diferentes graus de desenvolvimento. 
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Por ser a cultura do cafe praticamente inexistente no Estado da Paraiba, 

teceremos alguns comentarios sobre a variedade do cafe conillon, bastante utilizada no 

Espirito Santo (zonas baixas), Minas Gerais (Vale do Rio Doce e Zona da Mata), 

Rondonia, Bahia (regiao do extremo sul), Para, Acre, Pernambuco e Rio de Janeiro. 

Ha no Brasil um parque cafeeiro de conillon de 850 milhSes de pes (21% do 

total cafeeiro), estimando-se que 140 milhoes de pes nao entraram em producao (1997-

1998). 

A producao mundial de cafe "robusta" - a brasileira incluida - alcanca 23-29 

milhoes de sacas/ano (1993-1998), com media de 27 milhoes de sacas/ano, o que 

representa 28% da producao mundial total de cafe. Os principals paises produtores de 

cafes "robusta" sao, em milhoes de sacas/ano, Indonesia (6,6), Brasil (4,3), Vietna (3,8), 

Costa do Marflm (3,5), Uganda (3,4). 

Ate 1980, as exportacoes brasileiras eram minimas. Entre 1980 e 1985, o 

volume medio anual exportado foi de 1.095 mil sacas/ano, passando a 1,7 milhao de 

sacas/ano no periodo 1986-90, enquanto no periodo de 1991-1995, a media anual subiu 

para 2,4 milhoes de sacas/ano, caindo para 1 milhao de sacas/ano (1995-1996), em 

decorrencia de oferta de precos mais competitivos no mercado e aumento da producao 

de paises asiaticos (Vietna). 

O cafe conillon e uma "variedade" ou cultivar da especie coffea canephora 

pierre, dicotyledonae, rubiaceae; na roca, o conillon e vulgarmente chamado de 

"canelao". Esse cultivar e compreendido como integrante do grupo dos cafes "robusta" 

devido a seu elevado vigor e porte robusto. 

Seu porte pode alcancar 5m de altura; apresentando grande perfllhamento 

(ramos ladroes) que a torna planta multicaule. As folhas sao maiores (cor verde mais 

clara e nervuras mais salientes) que as do cafe arabica, sendo que; nos periodos secos, 

pendem para baixo, agrupando-se umas sobre as outras, dificultando assim a perda de 

agua. Sistema radicular pivotante (um piao para mudas provenientes de sementes e 2-10 

pioes para mudas de estacas), fino e bastante volumoso (com 85% das raizes 

distribuindo-se ate 20cm de profundidade). A floracao ocorre de maneira concentrada 

(uma florada principal e duas pequenas), ate a ultima roseta na extremidade do ramo. A 

fecundacao das flores e cruzada, sendo importante a boa movimentacao dos ventos e 

insetos na abertura das flores (sem chuvas ou irrigacao artificial). 

Os frutos apresentam tamanho, formato e cor variados, de planta para planta. 

Podem ser grandes, medios ou pequenos, no formato arredondado ou comprido 

(acanoado); a cor oscilando, quando maduros, de vermelho-escuro a rosa-claro. O 

periodo que se prolonga do inicio da floracao ate a maturacao tern a duracao de 315 

dias. 

A formacao do cafezal exige o desenvolvimento das seguintes etapas: 

producao de mudas, deterrninacao das necessidades da planta, plantio, conducao da 

lavoura em sua fase inicial, ate 2,5-3,0 anos de vida, quando se inicia signiflcativamente 

a producao. 
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Para constituir um cafezal comercialmente rentavel, as mudas de cafe devem: 

ter boa capacidade genetica (segundo a origem do material reprodutivo); caracteristicas 

agronomicas, como bom sistema radicular, vigor, tamanho adequado, sanidade, fatores 

necessarios a uma boa produtividade da lavoura. A obtencao de mudas de cafeeiro 

conillon e feita atraves do uso de sementes ou de estacas (mudas clonais). 

As plantas fornecedoras de sementes devem ser vigorosas, de maturacao 

precoce, com folhas mais estreitas, com boa carga de frutos de porte medio a grande, 

devendo-se evitar colher frutos de plantas com elevada incidencia da doenca ferrugem , 

ou de plantas com qualquer nivel de incidencia da doenca mancha manteigosa. 

Os frutos devem ser colhidos de diferentes plantas selecionadas, com idade de 

8 anos, devendo ser misturados, conforme o metodo que se descreve a seguir. 

Despolpem-se os frutos, que devem ser deixados em agua por 12h (para retirar a 

mucilagem, mesmo que pouca), lavados e postos para secar. As sementes podem secar 

ao sol ja no primeiro dia, ate enxugar-se a agua exterior; devendo em seguida ser 

colocadas a sombra, reviradas diariamente, ate atingirem um percentual de umidade de 

15-20%. As sementes devem ser mantidas em camadas finas em local arejado e tratadas 

com fungicidas contra bolor e inseticida contra broca. Armazenadas em condicoes 

normais, as sementes perdem poder germinativo apos 2 meses; para conserva-las viaveis 

deve-se trata-las contra broca (inseticidas a base de endossulfan - Thiodan, outros) e 

contra bolores (fungicidas a base de mancozeb - Dithane, Manzate a 0,2%) e depois 

acondicionar em sacos plasticos bem fechados e com pequenos furos. Assim, a semente 

mantem-se viavel por 8-10 meses. 

O semeio deve ser feito diretamente em sacolas de polietileno preto, com 

dimensoes de 20x11x0,05cm, cheias com mistura (substrato) de 8001. de terra, 2001. de 

esterco de curral, 5kg de superfosfato simples, 1kg de cloreto de potassio e 2kg de 

calcario dolomitico. Devem dispor-se os sacos em canteiros de no maximo 1,2m de 

largura, em viveiros de meia sombra, com laterals protegidas do sol. As sementes 

devem ser colocadas em agua por 1-2 dias, semeadas juntas no centro da sacola a 1cm 

de profundidade e cobertas com o substrato. Em regioes quentes, devem-se tratar as 

sementes com o produto monocerem (Pencicuram - 2-3g/kg de semente) logo antes do 

semeio. No inicio da genriinacao, deve-se usar calda aquosa a 0,1% do monocerem, 

aplicando-se 2-41. de calda/m
2 de canteiro. 

A irrigacao deve ser feita 1-2 vezes ao dia, bem como deve o controle do mato 

ser realizado pelo arranquio manual das ervas, indicando-se o uso de herbicidas em 

grandes viveiros, em aplicacoes em pre-emergencia (pulverizador costal manual com 

bico leque), como oxifluorfen (Goal) calda com 0,51. do produto comercial em 1001. de 

agua. Esta calda deve ser aplicada logo apos o semeio do cafe, devendo o substrato estar 

umido. 

Quando as plantinhas tiverem o primeiro par de folhas verdadeiras, deve-se 

efetuar seu raleamento, cortando-se a mais fraca embaixo; separando-se as sacolas e 

colocando-se um bambu entre as fileiras. Na hipotese de surgimento de deficiencias 

nutritivas, ou de as mudas nao mostrarem desenvolvimento satisfatorio, devem-se diluir 

20g de formula NPK 20-0-10 em 101. de agua, molhando-se 3-4m2 do canteiro. 

Deficiencias de magnesio, zinco, boro sao supridas com solucoes dos sulfatos desses 

elementos, juntamente com caldas de inseticidas e fungicidas. 
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As doencas mais comuns em viveiros sao a rizoctoniose e a cercosporiose. 

Para controlar-se a rizoctoniose, deve-se tratar a semente (pre-plantio), reduzir a 

irrigacao, ralear a sombra e usar o Pencicuram a 0,1% nas reboleiras. Para evitar a 

cercosporiose e o tombamento das plantinhas, devem-se usar produtos agroquimicos 

variados, intercalando-se o uso de mngicidas cupricos (a 0,3%) com benomyl (Benlate 

50 a 0,1%) com mancozeb (Dithane ou Manzate a 0,3%), com aplicacoes de 15 em 15 

dias. Em casos de cercosporiose, deve-se associar ao fungicida um suprimento de adubo 

contendo nitrogenio e potassio. 

Pragas como grilos e formigas (que cortam a muda), ou lagartas e lesmas (que 

comem as folhas) podem ser controladas com carbaryl (Sevin, Carvim), triclorfom 

(Dipterex ou Slugit), ou ainda piretroides. 

As mudas de estaca apresentam as seguintes vantagens e desvantagens: 

Vantagens: 

• permitem uma fiel reproducao das caracteristicas das plantas matrizes 

(fornecedoras de estacas); 

• permitem a elevacao da produtividade do cafezal e formacao de clones 

uniformes na matura9ao; 

• permitem reducao e incidencia de doen9as, bem como redu9ao da 

forma9ao de ramos ladroes. 

Desvantagens: 

• perda por morte (menor volume de raizes finas) no plantio; 

• formam lavouras mais sensiveis a estiagens (raizes menos profundas); 

• custo de produ9ao mais elevado; 

• transmissao de doen9as pelo material vegetativo (estaca). 

O uso de mudas clonais, que se obtem pelo enraizamento de ramos 

ortotropicos (estacas) de plantas matrizes selecionadas, objetiva a melhoria da lavoura 

conillon pelo alcance de uma uniformidade desejavel entre as plantas. Sugere-se ao 

produtor obter mudas clonais de viveiristas credenciados por orgaos oficiais. 

O sistema mais usado em grandes viveiros comerciais consiste na manuten9ao 

das mudas em viveiros com meia sombra (com cobertura lateral com sombrite ou palha 

de coqueiro), irrigado por microaspersao (gotas pequenas) programada emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA espa90S 

curtos para manter elevada a umidade. Ao nivel do produtor, pode este utilizar viveiro 

comum, coberto com folha de coqueiro (um pouco mais sombreado no primeiro mes), 

irrigado com mangueira tipo santeno ou com regador (6-8 molhaduras/dia). 

A produ9ao de mudas de estaca deve obedecer ao que segue: 

• escolha de matrizes de alta produ9ao, bom tamanho dos frutos, sem sinais da 

doen9a mancha manteigosa, com folhas mais estreitas, que se apresentem 

mais verdes no periodo seco; deve-se escolher e marcar a planta na pre-
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colheita e verificar suas caracteristicas por duas safras seguidas; entao, 

devem-se escolher de 15-20 plantas matrizes; 

• escolha de estacas a partir de ramos ortotropicos, ou ramos ladroes, que 

crescem na vertical, saindo do caule e das hastes principals; cada planta 

pode fornecer 300 estacas/ano; 

• coleta e preparo das estacas, devendo-se colher os ramos (com tesoura de 

poda) de plantas-matrizes ou de jardins clonais, sendo estes colocados em 

baldes ou tambores com agua; devem-se eliminar ramos laterals e cortar 

parcialmente as folhas a 1/3 do limbo foliar; divide-se o ramo, produzindo-

se assim estacas de 5-6cm; 

• tratamento da estaca/enviveiramento: a estaca deve ser mergulhada em calda 

fungicida (Benlate 50 a 0,1% ou Rovral a 0,3%) e agua sanitaria por 2 

minutos; o enviveiramento deve ser feito em canteiros de area ou tubetes 

ate que as estacas enraizem e brotem (70-90 dias), sendo entao 

transplantadas para sacolas (de 13x22x0,05cm) de polietileno. 

A producao de mudas de estacas dura tres meses; findo este prazo, as mudas 

estarao aptas para plantio. 

No tocante as necessidades da planta, devem-se observar as condicoes de clima de 

origem Originario de regioes baixas, quentes e umidas da bacia do rio Congo, na Africa, o 

Coffea canephora adapta-se bem a condicoes de temperatura elevada, sendo a faixa de 

temperatura entre 22°C-26°C, ao longo do ano, adequada para sua boa producao. 

As areas aptas para o plantio do cafeeiro devem ter uma precipitacao 

pluviometrica entre 1.000-2.OOOmm/ano, sendo certo que regioes com deficit hidrico 

superior a 200mm/ano devem receber irrigacoes artificials. A altitude maxima para os 

plantio s deve ser de 500m. 

Quanto aos solos deve-se observar o que segue: 

• devem-se evitar solos rasos, com menos de 1,5m de profundidade, mal 

drenados e com adensamento logo abaixo da superficie (camada coesa); 

• devem ter textura e estrutura adequadas, capazes de armazenar agua e reter 

nutrientes, sendo de se evitarem solos excessivamente argilosos ou arenosos; 

• as terras devem ter mediana a alta fertilidade, sendo que as de baixa 

fertilidade devem receber calagem e adubacoes, tendo em vista sua 

produtividade. 

Na escolha da area, devem-se verificar as condicoes do solo, a exposicao das 

areas ao sol (com menor incidencia de sol a tarde) e a acao dos ventos (menor 

incidencia de ventos dominantes), devendo-se colher amostras solo para analise em 

laboratorio. 

Para o preparo do terreno, deve-se observar: 

• em areas planas a ligeiramente onduladas, uma aracao profunda 

complementada por gradagem; 
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• em areas inclinadas ou para pequenos plantios, preparo manual com 

rocadas e/ou capina; se indicado, dever-se-a aplicar meia dose de calcario 

dolomitico antes da aracao e o resto antes da gradagem; 

Em areas mecanizaveis, devem-se abrir sulcos (com sulcador) a 50cm de 

profundidade, onde se colocarao calcario, adubo fosfatado e esterco. Com sub-solador 

de tres hastes (tracionado a trator), devem-se efetuar a sub-solagem, o alargamento e o 

fechamento do sulco, apos mistura do adubo a terra. 

Em areas de trato manual, devem-se abrir covas individuals com dimensoes de 

40x40x40cm, com enxada, misturando-se o adubo a uma parte de terra tirada do terreno, 

enchendo-se em seguida a cova com a mistura. 

Para adubacao basica indica-se, por metro linear de sulco ou por cova, a 

aplicacao de 200-400g de calcario, 150-400g de superfosfato simples, 30-50g de cloreto 

de potassio e 5-101. de esterco de curral bem curtido. Em terrenos fracos, aplicar 5-10g 

de sulfato de zinco, 5-10g de borax, 5-10g de sulfato de cobre e 20-30g de sulfato de 

manganes, por cova. 

As recomenda^oes para espacamento sao: 

• plantio adensado: 2-2,5x1 m (1 planta por cova); 

• plantio largo: 3,5-4,5x0,5-1,0m (1 planta por cova). 

Deve-se plantar no inicio do periodo chuvoso e quente, com mudas com idade 

de 4-6 meses ou com 4-6 pares de folhas, garantindo-se sombra como protecao para a 

muda. O plantio deve ser feito em pequenas covetas, abertas sobre o sulco, ou em covas, 

a 15-20cm de profundidade, devendo o solo em volta da muda ser protegido com 

cobertura morta de 3cm de altura, sendo possivel fazer a cobertura superior da muda 

com dois pedacos de folha de palmeira. 

Conducao das hastes: indica-se a conducao de 3-8 hastes paralelas (novos 

troncos). Nos espacamentos mais adensados, deixar 3-4 hastes/planta e nos 

espacamentos mais abertos deixar 4-8/hastes por planta. 

No tocante aos tratos culturais, deve-se realizar o controle de ervas daninhas, 

particularmente entre novembro e marco, epoca da sua maior atividade, sabendo-se que, 

do ponto de vista da concorrencia das ervas, e critica a fase de granacao maxima dos 

frutos, que ocorre de dezembro a fevereiro. Para um bom controle do mato, serao 

suficientes 3-4 capinas manuais ou 1-2 aplicacoes de herbicidas em pos-emergencia. 

O herbicida pode ser aplicado com pulverizador costal manual dotado de bico 

leque 110.01 (150-2001. de calda/ha), ou bico leque 110.02 (400-5001. de calda/ha). Para 

areas mecanizadas, pode-se utilizar o aplicador tratorizado PH (com protetores). 

Indicam-se herbicidas a base de glifosato, sulphosate 2,4 D ou suas mistusas. 

Por ser intensa a forma9ao de hastes e por poder ser conduzido sem desbrotas, 

em sua forma9ao, o cafe conillon deve ser podado de uma das seguintes formas: 
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• recepa, poda de tipo baixa, em que o corte do tronco do cafeeiro se da a 

30-40cm de altura, e indicada para renovar completamente a planta, sendo 

que a nova brotacao deixara 4-8 hastes por planta (no primeiro ano); 

• desbaste lateral, poda de ramos vergados, em que o corte (com facao ou 

foice) se da a 1,5m de altura, e feita anualmente, sendo indicada para o 

inicio do "fechamento", apos a terceira safra; 

• podas de producao, realizadas (com facao ou serra de poda) em areas 

pequenas ou onde houver disponibilidade de mao-de-obra, a partir da 

terceira ou quarta safra e apos colheita, visa a elimina9ao de hastes ja 

esgotadas, que produziram muito. 

Quanto a aduba9ao, na forma9ao do cafezal, deve-se observar: 

• no pos-plantio, por 2-3 vezes, aplicar 2-3g de N e K20, por vez/planta; 

• no primeiro ano de campo, entre outubro e fevereiro, por 3 vezes, aplicar 

5-10g de N e K20 por vez/planta; 

• no segundo ano de campo, entre outubro e fevereiro, por 3 vezes, aplicar 

10-20g de N e K20 por vez/planta. 

Na lavoura adulta, a aduba9ao deve ser feita seguindo o padrao de 

produtividade da lavoura, em razao do numero de sacas de cafe/ha. 

A aduba9ao deve ser aplicada em tres vezes, entre outubro e fevereiro, sendo 

certo que em terrenos arenosos dever-se-a fracciona-la mais vezes. 

Para cobrir deficiencia de nutrientes, e desejavel efetuar, entre outubro e 

novembro, e entre Janeiro e fevereiro, duas pulveriza9oes foliares com sulfato de zinco 

(0,6%), acido borico (0,5%), sulfato de manganes (0,5%) e oxicloreto de cobre (0,3%). 

No que toca a calagem, na lavoura adulta, devem-se colher amostras de solo, a 

profundidades de 0-20cm e de 20-40cm, a cada dois anos, para determinar-se a 

necessidade de suazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA corre9ao. Caso necessario, deve-se aplicar calcario dolomitico, a 

lan90 , na faixa proxima a linha do cafeeiro, em lavouras abertas e, em area total, em 

lavouras mais fechadas e plantios adensados. 

As mais serias pragas do cafe conillon sao a broca-do-cafe, as cochonilhas e o 

acaro vermelho, sendo que entre as doen9as se destacam a ferrugem e a mancha 

manteigosa. 

As culturas de feijao, milho, arroz, entre outras, sao indicadas para 

consorciarem-se na forma9ao do cafezal, notadamente daqueles irrigados. Outra 

op9ao de consorcio sao as fruteiras de ciclo curto, como o mamoeiro, o 

maracujazeiro e a bananeira, que devem ser plantadas um pouco antes ou juntamente 

com o cafeeiro. 

A associa9ao de culturas de forma permanente ou semi-permanente (frutiferas 

florestais) e alternativa valida para a redu9ao de riscos economicos e melhora do 

ambiente de cultivo. 
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Os sistemas de irrigacao mais indicados sao aqueles do tipo irrigacao 

localizada, como gotejamento convencional ou adaptado, ou do tipo area total, como 

aspersao autopropulsao e pivos, sendo a melhor epoca a situada entre o abotoamento e a 

granacao dos frutos (principalmente ate a floracao). 

A colheita deve realizar-se na epoca em que a maioria dos frutos estiver no 

estado de cereja (maduros), com uma pequena parcela verdes ou secos, o que 

normalmente ocorre a partir de abril/maio, conforme o ano e a situacao da lavoura, 

podendo estender-se por 2-3 meses. 

A colheita pode ser feita atraves da derrica no pano (plantas mais altas e 

abertas), ou com o uso de peneira (cafeeiros jovens). Em seguida a derri9a, faz-se a 

abana9ao do material colhido (elimina9ao de folhas, ramos e residuos finos), sendo a 

medi9ao do material colhido feita em sacas de 801. 

Quanto ao rendimento, e de se notar que 3501. (210kg) de frutos colhidos dao 

60kg (1 saca) de graos beneficiados. Cada litro de cafe maduro contem 850-870 frutos. 

No cafe coco (seco), 40kg rendem 25-28kg de graos. 

De lavouras boas, racionalmente conduzidas, devem-se esperar rendimentos 

acima de 40 sacas/ha de cafe beneficiado, enquanto que de lavouras conduzidas com 

praticas rotineiras, 20 sacas/ha. 

Colhidos, os frutos devem colocados a secar (sem tirar-se a casca), entre os 

meses de maio a agosto, em terreiros ou em secadores, recomendando-se a lavagem e 

separa9ao dos graos para colheitas atrasadas (com muitos frutos secos) e com frutos 

brocados (que flutuam). Ainda, o despolpamento (via umida) e usado para frutos 

destinados a produ9ao de sementes. A seca dos graos estara completa quando sua 

umidade chegar a 13%. Seco, o cafe devera ser depositado a granel em tulhas, ou ser 

ensacado e armazenado em paiois (com isolamento do chao), sendo que o cafe seco 

deve ficar em "coco", inteiros, sem retirar a casca, ate seu beneficiamento. 

6.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CAJU [Anacardium occidentale - L.) 

O cajueiro e uma planta brasileira, amplamente distribuida pelo litoral 

nordestino, pertencente a familia Anacardiaceae, Dicotyledoneae, genero Anacardium, 

especies Anacardium occidentale, L . (cajueiro comum) e supostamente, Anacardium 

occidentale, L . var, nanum (cajueiro precoce). 

De cultura perene, o cajueiro pode atingir ate 20m de altura. Na realidade, o 

caju e um pseudo-fruto, uma vez que seu verdadeiro fruto e a castanha. O que 

chamamos de fruto e o pedunculo, de desenvolvimento especial e colora9ao variando do 

amarelo ao vermelho. O caju propicia 180-230 mg de vitamina C por lOOg de suco, 

sendo tambem rico em calcio, ferro e fosforo. E utilizado em sucos concentrados, doces 

em massa, compota e desidratados. A amendoa do caju (fruto verdadeiro), quando 

torrada, tern alta cota9ao no mercado mundial, devido a seu elevado valor nutritivo, 
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podendo ser consumida ao natural com sal ou nao, ou usada no preparo de doces, 

farinhas etc. 

O cajueiro comum e planta de porte alto (6-12m) que, cultivada em terrenos 

com boa fertilidade, pode atingir 15-20m, com envergadura de 10-20m, copa ereta, 

compacta a esparramada. A primeira flora9ao ocorre entre o terceiro e quinto anos de 

vida, pesando a castanha 3-33g, e o pedunculo 20-500g. Um cajueiro produz de 1,0-

100,0kg de castanhas por safra (10.000 frutos), estabilizada a produgao no oitavo ano de 

vida; sendo que sua flora9ao dura de 4-5 meses, vivendo a planta 35 anos. 

O cajueiro precoce e planta de porte baixo (4-6m), copa compacta, com 

envergadura de cerca de 7m, ereta; propagada por enxertia, estaquia ou alporquia, 

entrando em flora9ao aos seis meses, um mes antes do cajueiro comum. Sua flora9ao 

dura de 6-7 meses, variando peso do fruto de 3-13g, e o do pedunculo 20-160g, 

produzindo cerca 43kg/ano. E sensivel a doen9a mofo preto. 

No tocante ao clima, e uma planta tipicamente tropical, com melhor adapta9ao 

ao litoral nordestino. As temperaturas entre 22-32°C representam condi9ao otima para 

seu desenvolvimento, luminosidade de 2.600h/ano, sendo que baixas temperaturas 

afetam negativamente sua flora9ao e frutifica9ao. E favorecido por precipita9oes anuais 

de 800-1.600mm, distribuidos em 5-7 meses, seguidos de uma esta9ao seca para seu 

florescimento/poliniza9ao. O vento e-lhe prejudicial, mesmo que se trate de seu 

principal agente polinizador, sua velocidade nao devendo estar acima de 7m/s, pois 

vento intenso pode provocar a queda de flores e de plantas jovens. 

E uma planta de alta rusticidade, nao prosperando, porem, em solos rasos e 

muito argilosos, sendo mais indicados os solos profundos, bem drenados, com boa 

reserva de nutrientes, pH entre 5,5-6,5, ferteis e areno-argilosos (argilo 15-35%), sem 

toxidez por sais soluveis; relevo piano a ligeiramente ondulado (declividade de ate 8%), 

solos pouco susceptiveis a erosao e que permitam a mecaniza9ao. Deve-se evitar seu 

cultivo em solos compactos, pesados e mal drenados, com len9ol freatico elevado. 

Sua propaga9ao e feita atraves de estaquia, alporquia, enxertia e semente: 

• estaquia: devem-se utilizar ramos com 15cm de comprimento e 0,5-1,0cm 

de diametro (em areia e vermiculita), com nivel de enraizamento variavel; 

• alporquia : deve-se podar parcialmente a planta quatro meses antes da 

alporquia; apos as brota9oes, selecionam-se ramos vigorosos e com 

diametro entre 0,8-1,3cm, que devem ser desfolhados ate 50cm abaixo da 

ponta. Deve-se retirar um anel de casca com 1,5cm de largura, ai 

colocando-se terra e esterco (urnidos), que se fixam com aniagem ou pelo 

emprego de po de hormonio enraizador, com vermiculita; 

• enxertia: deve-se realizar em porta-enxertos (plantas provenientes de 

sementes), pelazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA implanta9ao de gemas de ramos (borculhia) ou peda90s de 

ramos (garfagem), para constituir-se a copa produtiva do cajueiro. 

Denominam-se clones as mudas obtidas por este processo, sendo estas as 

indicadas para forma9ao de cajueiral comercialmente rentavel (pomares 

uniformes e produtivos). Estas mudas devem ser obtidas junto a viveiristas 

idoneos e credenciados por orgaos oficiais; 
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• sementes: as mudas obtidas atraves de sementes sao chamadas de pre-

franco e nao devem ser utilizadas em exploracao comercial. 

No tocante ao preparo da area, as operacoes podem ser realizadas manual 

ou mecanicamente, ou ainda de forma mista, levando-se em consideracao a extensao 

da area, a disponibilidade de mao-de-obra, bem como a vegetacao existente. Em 

areas ja trabalhadas, efetuam-se gradagens cruzadas, aplicando-se calcario 

dolomitico antes de cada gradagem (se a analise do solo o recomendar), 90 dias 

antes do plantio, incorporando-se ate 20cm de profundidade. Se nao houver 

recomendacao, e de se aplicar o calcario na cova (fundo), cobrindo-se com um 

pouco de terra. 

Os espacamentos recomendados sao, para o cajueiro comum, de 1 Ox 10m ate 

15x15m e, para cajueiro precoce, de 7x7m (204 plantas/ha) ou 9x7x7m (178 

plantas/ha). As covas devem ter as dimensoes de 30x30x 30cm (terrenos leves) e 

40x40x40cm (terrenos pesados), devendo-se, na abertura da cova, separar a terra dos 

primeiros 10-15cm de altura. 

Quanto a adubacao de fundacao (basica), devem-se misturar a terra separada, 

trinta dias antes do plantio, 201. de esterco de curral em po (bem curtido), 500g de 

superfosfato simples, 1 OOg de cloreto de potassio, lancar na cova e enche-la com a terra 

restante. O plantio deve ser feito no initio do periodo chuvoso, em dias nublados. 

Os tratos culturais exigem que se mantenham as plantas livres da concorrencia 

de ervas daninhas, com capinas em "coroamento", com 2-3 opera9oes/ano. Nas 

entrelinhas, recomenda-se ro9agem no periodo de chuvas e gradagem superficial na 

esta9ao seca. 

No ano de implanta9ao do pomar, devem-se eliminar os ramos laterais baixos, 

durante a desbrota, no desbaste ou no final do periodo chuvoso. A poda de manuten9ao 

tern como objetivo a preserva9ao de um maior numero possivel de ramos produtivos, 

favorecendo os tratos e a colheita. A planta deve ter pelo menos 60% de ramos que 

emitam flores, dando a sua copa um formato de meia lua. A poda de limpeza deve ser 

feita anualmente, com elimina9ao de ramos doentes ou secos. As podas devem ser feitas 

apos a colheita (safra). 

Devem-se realizar aduba9oes anuais, feitas em cobertura, na proje9ao da copa 

(2/3 para dentro, 1/3 para fora), com incorpora9ao; as quantidades abaixo referem-se a 

aplica9oes por planta e por vez: 

Ano 

Inicio das Chuvas 
Fim das Chuvas Ano 

UR SS KCL UR SS KCL 

2" 65 220 50 65 220 50 

3" 85 290 65 85 290 65 

4-n 170 445 100 170 445 100 

(1) -a partir do quarto ano. Fonte: EBAPA (1988) 

UR=Ureia; SS=superfosfato simples; KCL=cloreto de potassio. 
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Caso haja disponibilidade, podem-se aplicar 101. de esterco de curral em po, 

no inicio do periodo chuvoso. A partir do quinto ano, o adubo pode ser lancado nas 

entrelinhas. 

O caju e encontrado nas variedades caju banana e caju manteiga. Nao existem 

cultivares comerciais, sendo plantados os seguintes tipos: amarelo, vermelho e maca. 

Para baratear os custos de forrnacao e proteger o solo, recomenda-se intercalar sua 

cultura com mandioca, gergelim, mamona, sorgo, algodao herbaceo, girassol e ainda, 

preferencialmente, leguminosas, feijao, amendoim etc. 

As pragas que mais diretamente atacam o cajueiro, entre outras, sao a mosca 

branca, broca das pontas, tripes, pulgao, besouros amarelo e vermelho, acaros, 

vaquinha, percevejo, broca do caule, lagartas saia justa e verde, traca das castanhas, 

enquanto as doencas mais comuns sao a antracnose, oidio, mancha das folhas etc. 

A producao inicia-se no segundo ano, sendo porem economicamente rentavel 

a partir do terceiro, com a produ9ao de 10-15kg/pe. A colheita realiza-se entre 60-75 

dias apos a flora9ao. No sexto ano, atinge 50-70kg/pe. 

7.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CANA-DE-ACUCAR (Saccharum offwinarum - L.) 

A cana-dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-a9ucar pertence a familia Gramineae, genero Saccharum; especie: 

Saccharum offwinarum L . Inicialmente cultivada, com o passar do tempo, cultivares 

desta especie sofreram problemas de doen9as e de adapta9ao ecologica, sendo 

substituidos por hibridos interespecificos do genero Saccharum. Com o decorrer do 

tempo, realizaram-se esfor90 s de melhoramento das especies de cana, combatendo-se 

diversas doen9as, misturando-se diversas especies, gerando-se a cana hibrida (cruzada) 

Saccharum spp. 

O sistema radicular tern capacidade de absor9ao de agua e nutrientes, bem 

como run9ao de sustenta9ao da planta. As raizes superficiais, entre 15-20cm de 

profundidade, sao ramificadas e absorventes (o que lhes confere grande importancia), 

enquanto as raizes profundas aparecem a 20-50cm do solo e servem para sustenta9ao no 

caso de ventos, chuvas etc. 

A cana-de-a9ucar carece de um periodo chuvoso (quente e umido), para 

brota9ao das gemas, nos primeiros meses de desenvolvimento vegetativo, alem de um 

periodo seco, com temperatura mais baixa, para sua completa matura9ao. 

A precipita9ao pluviometrica desejavel para o bom desenvolvimento de sua 

cultura deve ser de 1.200-1.300mm/ano. As temperaturas medias ideais variam entre 20-

24°C (media otima a 20°C), embora se tolerem oscila96es de 15-30°C. Abaixo de 12°C, 

ocorre paralisa9ao no crescimento e manchas nas folhas. Esta cultura requer solos 

profundos, de preferencia argilosos (adapta-se tambem ao arenoso), com capacidade de 

reten9ao de agua e bem drenados, sendo relativamente resistente a seca e nao tolerando 

solos encharcados (de ma drenagem). O pH deve variar de 5,5-6,5; sendo que abaixo de 

5,5 sera necessaria calagem. 
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A variedade a ser escolhida deve ser produtiva (maior producao de aciicar por 

unidade de area) e resistente a pragas e doencas, adaptar-se a solos e climas adversos e 

ter boas caracteristicas agro-industroais (fibra, cinzas, acucar etc). 

Importa realizar um planejameneo "varietal" (piano de plantio de variedades 

diferentes), determinando-se variedades diferentes, em fun9ao do tempo de matura9ao, 

posto que; se se plantasse uma unica variedade, toda a cana amadureceria 

simultaneamente, tornando-se inviavel, praticamente impossivel colhe-la toda de uma 

so vez. Quanto a matura9ao, podem-se classificar as variedades em: 

• precoce , a que primeiro amadurece, sendo colhida no initio da safra; 

• semitardia (ou semiprecoce), que amadurece na metade da safra; 

• tardia, que amadurece no fim da safra. 

Durante a prepara9ao do solo, que consiste em revolve-lo em opera9oes 

agricolas sequenciadas, que se complementary este passa a ter condi9oes de receber os 

toletes, garantida uma boa germina9ao (brotamento) da cana-de-a9ucar. 

As opera96es agricolas de preparo do solo sao: 

• ara9ao - feita com arado, que corta o solo em fatias, invertendo estas 

fatias; 

• gradagem ou gradea9ao - desfaz os torroes deixados pelo arado, 

complementando o servi9o deste, sendo certo que grades pesadas fazem 

ara9ao e gradagem ao mesmo tempo; 

• subsolagem - corte profundo do solo, necessario quando este se encontre 

compactado por excesso de transito de maquinas pesadas e caminhoes. 

A epoca de plantio mais indicada para a cana industrial e de Janeiro a mar90, 

sendo possivel sua complementa9ao entre os meses de outubro-novembro e de abril-

junho (desde que haja disponibilidade de agua e se utilize materia organica). 

Recomenda-se espa9amento de 1,0-1,5m, sendo que, no que toca aos 

equipamentos a serem utilizados, entre os dois extremos ha diferen9as. O espa9amento 

de l m e apropriado para solos arenosos e regioes ecologicamente adequadas, 

oferecendo todas as possibilidades de utiliza9ao da cultura. O outro extremo e 

apropriado para solos ferteis. A profundidade deve ser de 20-30 cm. 

Sao necessarias de 6-10 t/ha de mudas de cana sadias, com 10-12 meses de 

idade, distribuindo-se 12 gemas por metro de sulco. 

No tocante ao plantio, devem-se distribuir as mudas nos sulcos, cortadas em 

toletes de tres gemas. Para o controle da erosao, e de se utilizar plantio em m'vel, 

sistema de terraceamento, de acordo com o tipo de solo e declive, bem como rota9ao de 

culturas. 

Quanto a calagem, deve-se aplicar calcario para elevar a satura9ao de bases a 

60%, sendo pelo menos lt/ha do tipo dolomitico, se o teor de magnesio trocavel for 

inferior a 5 mmol/dm3. 
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8. COCO-DA- BAIA (Cocus nucifera - L.) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O coqueiro e uma planta monocotiledonea, da familia Palmae. Planta 

arborea, com altura em torno de 25m (coqueiro gigante), de copa densa, apresenta raiz 

fasciculada (podendo chegar a 1,8m, distribuida horizontalmente e a 0,6m, na 

vertical), caule indiviso denominado estipe ou espique, com tufo de folhas (30-35) 

bem verdes na extremidade. A planta e monoica (orgaos masculinos e femininos na 

mesma planta), sendo o fruto drupa com casca (epiderme) lisa, camada fibrosa 

(mesocarpo) e parte dura (endocarpo), encontrando-se em sua parte interna a amendoa 

e a "agua de coco". 

O coqueiro tern as seguintes variedades: 

• gigante - de grande altura, polinizacao cruzada, fruto verde, cocos 

destinados a industrializa9ao; 

• anao - frutos verdes, vermelhos e amarelos, autofecunda9ao e cocos 

destinados ao consumo de agua-de-coco; 

• hibrido - proveniente do cruzamento natural ou artificial das variedades 

gigante/anao. 

O coqueiro e planta tipica de regioes quentes, umidas e ensolaradas; sendo 

fatores de grande importancia para o desenvolvimento de sua cultura a agua, a 

temperatura e a radia9ao solar. 

A precipita9ao media anual ideal para esta cultura deve ser superior a 

1.600mm, com minimo de 130mm/mensais. Em locais com chuvas abaixo de 

l.OOOmm/ano, e aconselhavel que seja utilizada a irriga9ao complementar. O coqueiro 

requer temperatura media anual acima de 22°C, sendo considerada otima em torno de 

27-28°C. A radia9ao solar ideal gira em torno de 2.000h/ano, exigindo umidade relativa 

do ar igual ou superior a 80%, sem ultrapassar 90%, sendo que as minimas mensais nao 

devem situar-se abaixo de 60%. O vento e fator de relevo para sua poliniza9ao, apesar 

de, se fortes, poderem ocasionar seu tombamento. 

Exige solos profundos (profundidade efetiva entre l-2m), bem drenados, 

com len9ol freatico entre l-4m de profundidade, podendo ser explorado em solos de 

textura arenosos, argilosos e silico-argilosos, fertilidade natural de media a alta, 

ricos em materia organica, potassio, fosforo, calcio, magnesio e com pH entre 6,0-

6,5. A planta e ligeiramente tolerante a presen9a de sais soliiveis e de sodio no solo. 

Requer terrenos com relevo piano a ligeiramente ondulados, com declividade em 

torno de 3%. 

As mudas podem provir de planta matriz; germinador; viveiro; viveiro em 

terra firme, viveiro em sacolas. 

A produ9ao de mudas por meio da planta matriz fornece a noz semente. Deve 

ser vigorosa, ereta, com copa verde intenso, idade entre 15-30 anos, com bom numero 

de folhas e isenta de pragas. A semente deve ter de 11-12 meses de idade, ser pesada, 

arredondada, com a casca sem indicios de pragas, devendo descansar de 10-21 dias apos 

colhida. 
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Tanto no viveiro, como no germinador, o terreno deve ser arado, gradeado e 

limpo convenientemente, devendo-se, quando a plantinha da noz alcancar 15cm de 

altura, fazer a repicagem para viveiro em terra firme ou em sacolas de plasticos. Devem-

se selecionar mudas com um so broto (reto, na vertical), forte, bem fixado na casca, 

rejeitando-se as nozes com brotos raquiticos, duplos ou triplos, retorcidos, 

esbranquicados. Deve-se retirar a muda do germinador, cortando-se as raizes a 1 -2cm da 

casca. Situado proximo ao germinador, o viveiro deve receber 60% das mudas 

germinadas. 

O solo do viveiro em terra firme deve ser escarificado com materia organica 

ou po-de-serra incorporado, sendo de se evitarem solos acidos ou com muito aluminio. 

As mudas que ali permanecerem seis meses, devem ser plantadas no espacamento de 

60x60cm. As que permanecerem de 7-9 meses, devem ser plantadas em triangulo 

eqiiilatero; com espacamento de 80x80cm. 

Quando se tratar de viveiro em sacolas, devem-se usar sacos de polietileno 

preto, com 0,2mm de espessura, dimensoes de 40x40cm (coco anao) ou de 50x50cm 

(coco gigante), com furos no ter90 inferior (tres fileiras espa^adas de 5cm). Os sacos 

devem estar cheios ate 2/3 de sua capacidade, com terra peneirada de superficie com 

materia organica (101.), devendo-se colocar o material proveniente do germinador para 

completar o enchimento do saco. 

As mudas provenientes do viveiro devem ter l m de altura, com 5-7 folhas 

vivas, toletes com 15-18cm de circunferencia, devendo a planta encontrar-se livre de 

pragas e doen9as. Nao se deve deixar escoar muito tempo entre a retirada da muda 

do viveiro e o plantio, devendo-se abrigar nesse periodo, a sombra, a muda de raiz 

viva. 

Com tra9ado de triangulo eqiiilatero, os espa9amentos indicados sao: 9,0x9,0m 

(143 plantas/ha para o gigante), 8,5x8,5m (160 plantas/ha para o hibrido) e 7,5x7,5m 

(204 plantas/ha para o anao). As covas devem ter dimensoes de 0,8x0,8x0,8m (ou 

0,6x0,6x0,6m) para o coqueiro anao e 1,0x1,0x1,0m para o coqueiro gigante. 

Do fundo para a superficie, a cova deve ser preenchida com casca de coco, a 

altura de 30cm, devendo-se dispor, a partir dai, uma camada de 20cm de mistura de 

terra de superficie e materia organica, 800g de superfosfato simples, cobrindo-se, por 

fim, com a terra de superficie. Se houver recomenda9ao de calagem, o calcario deve ser 

colocado no fundo da cova. 

Os tratos culturais que se devem realizar sao: 

• controle de ervas daninhas - o coroamento deve ser feito atraves da 

elirnina9ao de ervas, por meio de circulo de tamanho variavel em torno do 

coqueiro, realizando-se a opera9ao com enxada ou com aplica9ao de 

herbicida; 

• ro9agem da vegeta9ao nativa das entrelinhas do plantio; 

• gradagem - se necessaria, uma vez por ano, no final da esta9ao chuvosa, 

sendo feita de forma superficial; 
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• limpeza da planta - folhas mais velhas, amareladas e secas devem ser 

cortadas a 20-25cm da base, sendo que, apos 3-4 meses, o pe do peciolo 

apodrecido deve ser retirado, evitando-se cortar folhas verdes ou arrancar 

peciolo amarelado; 

• uso de cobertura - oferece protecao ao solo em torno da planta, 

promovendo a manutencao da umidade do solo, evitando o crescimento de 

ervas daninhas, proporcionando a conservacao e fornecimento de materia 

organica ao solo; 

• culturas intercaladas - esta operacao pode ser realizada nos primeiros anos 

de vida do coqueiro, no periodo chuvoso e a 2m da linha de plantio da 

planta, devendo-se escolher culturas de ciclo curto, sendo as mais 

indicadas o amendoim, o feijao, o milho, o sorgo, entre outras. 

Potassio, enxofre e magnesio sao os elementos mais importantes para o 

coqueiro. 

As pragas mais comumente identificadas sao: baratas (besouros, coraliomela e 

mecistomela) e cochonilha (aspidiotus). Ocasionalmente, podem aparecer lagartas 

(brassolis), broca do olho (rhyncophorus), broca do tronco (rhynostomus), nematoide 

{bursaphelenchus) e acaro dos frutos (eriophyes). As principals doencas do coqueiro sao 

a podridao do olho (phytophthora sp), queima das folhas; anel vermelho e doenca 

mortal, causada pelo nematoide bursaphelenchus. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

9. FEIJAO (Phaseolus vulgaris - L . Leguminosae) 

O feijao e um dos principals alimentos da populacao brasileira, em especial 

das camadas de baixa renda. O Brasil produz cerca de 2,6 milhoes de toneladas de feijao 

comum {phaseolus), com produtividade media de 732kg/ha, sendo que em areas 

irrigadas a produtividade alcanca 3.000kg/ha. 

O feijao adapta-se bem em regioes de clima tropical, com temperatura media 

entre 18-30°C (temperaturas acima de 30-35°C tornam-se prejudiciais a cultura, 

especialmente durante a floracao e quando associados periodos de estresse hidrico), com 

chuvas de 1 OOmm/mes bem distribuidas durante o ciclo da cultura. Excesso de umidade, 

no final da maturacao, prejudica a qualidade do produto. 

Os solos mais indicados para esta cultura sao os areno-argilosos, com bom teor 

de materia organica, bem arejados, pH em torno de 6,0 (5,0-7,0). O feijoeiro nao tern 

bom desenvolvimento em solos encharcados e acidos, devendo-se evitar os terrenos 

muito inclinados, tendo em vista o favorecimento da erosao. 

No tocante ao preparo do solo, e de se observar que esta planta e bastante 

exigente, nao se aconselhando seja plantada em um mesmo terreno por mais de dois 

anos seguidos, recomendando-se a incorporacao ao solo dos restos da cultura anterior. 
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No sistema conventional, o preparo do terreno para plantio e geralmente constituido de 

aracao e gradagens, podendo-se realizar a operacao por meio de tracao mecanica ou 

animal. A correcao de acidez do solo e a adubacao devem ser feitas de acordo com as 

recomendacoes de laboratorio, indicadoras das quantidades e tipos de corretivo e adubo 

a serem utilizados, com determinacao da epoca de sua aplicacao. 

Quando se tratar de terreno sem uso por um periodo de tempo consideravel, a 

aracao deve ser feita com arado de aiveca. Em terrenos trabalhados, basta uma aracao 

com 20cm de profundidade (de acordo com o tipo de solo). A gradagem deve ser feita 

com grade niveladora de discos, a profundidade de 10cm. Essas operacoes podem ser 

tratorizadas ou realizadas com equipamentos de tracao animal (dependendo do tamanho 

da area). 

A epoca de plantio mais indicada situa-se entre os meses de fevereiro-abril, 

sob condicoes normais, acompanhando o initio da estacao chuvosa. O sistema de 

plantio mais utilizado e o consorcio do feijao com o milho, sendo que este deve ter 

espacamento de l m entre fileiras, 4 plantas/m linear, enquanto o feijao deve ser 

semeado nas linhas do milho com 10 plantas/m. No plantio em covas, com espacamento 

de 40x40cm, colocam-se 2-3 sementes por cova. O espacamento do feijoeiro liga-se 

diretamente a obtencao do maximo rendimento da cultura e ao controle de plantas 

daninhas. 

A qualidade das sementes e de grande importancia na lavoura do feijao, 

recomendando-se o uso de sementes com bom poder germinativo e de boa procedencia. 

A germinacao deve oscilar na faixa de 90%. Se possivel, usar sementes tratadas com 

fungicidas. 

Para se obterem rendimentos satisfatorios com a cultura do feijao, importa 

considerar os tratos culturais, devendo-se manter a lavoura a limpo ate o inicio da 

floracao. As plantas daninhas concorrem em agua, luz e nutrientes com o feijoeiro, 

tornando-se prejudiciais a produ9ao, alem de hospedarem agentes causadores de 

doen9as e pragas. A limpeza pode ser feita manualmente (enxada), com cultivador 

(tra9§o animal ou tratorizada) ou com herbicida. As capinas (manual e com cultivador) 

devem revolver o solo ate 3cm de profundidade. 

As pragas mais comuns sao: lagarta-elasmo (mariposa), larva-alfinete 

(besouro) no solo, vaquinhas (besouro), lagarta-da-folha (mariposa), acaro branco, 

cigarrinha verde, mosca-branca, mosca minadora nas folhas, pulgoes, lagarta (mariposa) 

e percevejo nas vagens, caruncho (besouro) no grao armazenado, entre outras. A cultura 

do feijao esta sujeita a perdas causadas por fungos, bacterias, virus e por nematoides, 

associados ou nao. O controle das doen9as deve ser feito com plantio de variedades 

resistentes, sementes sas e atraves do uso de produtos quimicos. As seguintes doen9as 

podem tambem acometer o feijoeiro: ferrugem, antracnose, oidio, mela, tombamento, 

mosaico dourado, mosaico comum. 

A colheita do feijao ainda e feita manualmente, nao havendo, em uso 

extensivo, variedades com porte adequado ou equipamento adaptado para a colheita 

mecanica . A colheita manual e feita da seguinte forma: apos o arranquio, as plantas sao 
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expostas ao sol, com raizes para cima, indo depois para a trilha com varas flexiveis, no 

terreiro. Quando se realiza de forma semi-mecanizada, o arranquio e manual ou por 

automotriz. Se mecanizada a colheita, arranquio e trilha sao feitos com maquina 

colhedora-trilhadeira. O ideal e colher o feijao pela manha, em horas frescas, com 18% 

de umidade. O ciclo de producao das variedades de feijao varia entre 70-95 dias. 

Para armazenamento a curto prazo, a umidade do feijao deve ficar em torno de 

14-15%, enquanto que o armazenamento a longo prazo exige umidade em torno de 11%, 

sendo que o ambiente destinado a estocagem deve permanecer seco, ventilado e escuro; 

bem construidos, tulhas e paiois sao eficazes para este fim. Devem-se tomar cuidados 

especiais durante o armazenamento, sobretudo no que pertine ao controle de carunchos, 

o que pode ser feito atraves de expurgo com produtos liberadores de gases ou com 

produtos piretroides. 

10. FEIJAO VIGNA (Vigna unguiculata - L . Walp) 

O feijao vigna, tambem conhecido como feijao-de-corda, feijao-macassar, 

feijao-macassa, feijao-fradinho, feijao-miudo, feijao-chochabunda, feijao-de-praia, 

feijao-verde ou caupi (Neto et. al., 1981), e uma leguminosa utilizada na alimenta9ao 

humana. O feijao vigna e consumido na forma de graos secos ou verdes, sendo os restos 

culturais utilizados para alimenta9ao animal. 

Os terrenos indicados para o cultivo do algodao e do milho (culturas que se 

podem consorciar ao cultivo do feijao vigna ) prestam-se a sua explora9ao, podendo ser 

cultivado em solos arenosos ou argilosos, devendo o pH compreender-se entre 5,5-7,0. 

Os solos com boa aera9ao, satisfatorias propriedades fisicas, razoavel teor de materia 

organica e textura silico-argilosa sao os mais indicados, nao se recomendando aqueles 

compactos ou encharcados, assim como os muito ferteis, devido ao desenvolvimento 

vegetativo, que nestes ocorre em excesso, com grande produ9ao de massa verde, em 

detrimento da produ9ao de graos. 

No que respeita ao clima, trata-se de cultura relativamente tolerante ao calor e 

a seca, requerendo boa luminosidade para seu desenvolvimento vegetativo e emissao de 

flores, exigindo de 8-14h de luz/dia. Consideram-se boas para o seu desenvolvimento as 

temperaturas compreendidas entre 20-30°C, sendo otima em torno de 26°C. 

O feijao vigna exige boa disponibilidade de agua no decorrer de seu ciclo 

cultural, especialmente nas fases de germina9ao, florescimento e enchimento das 

vagens. Pode ser cultivado sob condi9oes de precipita9ao a partir de 400mm de 

chuva, regularmente distribuidos, sendo certo que o deficit de agua durante o 

desenvolvimento inicial, flora9ao e forma9ao dos graos afetara a fenologia da planta, 

com consequent e queda de produ9ao. O excesso de umidade e prejudicial, por 

propiciar o apodrecimento das folhas e vagens e perturbar a fisiologia da planta, 

tornando-a susceptivel a doen9as. 

De um modo geral, o produtor deve eleger o cultivar em fun9ao da cor e do 

tamanho do grao e do ciclo da variedade escolhida. Os cultivares recebem as mais 
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variadas denominacoes, tais como pingo-d'agua, piso-do-ano, cancao, dorminhoco, 

adonias, ancar, serido, joao-lia, cariri, pitiuba, engana-ladrao, rajadao, bolinha-branca, 

sempre-verde e outros. 

Um dos fatores que influem no rendimento da cultura e o preparo do solo. 

Quando bem feito, facilita o plantio, favorece a germinacao da semente e o 

desenvolvimento do sistema radicular. 

A epoca mais adequada para o plantio e logo no initio das primeiras chuvas. 

Uma segunda epoca ocorre logo apos o "inverno", normalmente a partir de julho. Este 

plantio, tambem conhecido como "cultivo de vazante", restringe-se a areas de leito de 

rios e a montante de acudes, sendo realizado a medida que o lencol freatico vai 

baixando. 

Observa-se grande varia9ao no que toca ao espa9amento, tanto no cultivo 

solteiro como no consorciado. O espa9amento indicado varia dentro de certos 

limites: para o cultivo solteiro, de l,0-l,50x 0,50-1,0m; para o cultivo consorciado, 

dependera do espa9amento da cultura parceira, geralmente considerada a principal. 

Neste caso, plantando-se entre as fileiras de outra cultura, indicam-se os seguintes 

espa9amentos: 

• milho e feijao vigna em fileiras alternadas: 

milho: 1,20-I,80x0,50m 

feijao vigna: 1,20-I,80x0,50m 

• algodao arboreo (primeiro ano) e milho e feijao vigna, em fileiras 

alternadas: 

algodao: 2,0x0,50-1,0m 

milho: 2,0x0,50-1,0m 

feijao vigna: 2,0x0,50-1,0m 

• algodao herbaceo e feijao vigna ou milho: 

algodao: 1,0x0,50m 

feijao vigna ou milho: 4,0-5,0x0,50-1,0m, com uma fileira de 

feijao vigna ou de milho a cada 4 ou 5 de algodao 

• mandioca e feijao vigna: 

mandioca: 1,0x0,60-0,80m 

feijao vigna: 2,0x0,50-1,0m, com uma fileira de feijao vigna a 

cada duas de mandioca, sendo que, ultimamente, vem-se 

indicando o sistema de fileiras duplas para a mandioca, cujo 

espa9amento deve ser: mandioca: 2,0x0,60x0,60m; feijao vigna: 

2,60x0,50-1,0m 

A semeadura deve ser feita manualmente, com abertura de covas a enxada ou 

com plantadeira manual, conhecida como matraca, devendo-se colocar de 3-5 

sementes por cova. A profundidade da cova deve ser de 5-10cm, cobrindo-se as 

sementes com 2-3cm de terra nos solos compactos e com 3- 4 nos solos leves. Para o 

plantio de um ha, gasta-se em torno de 20-25kg de sementes, em cultura solteira, e de 

8-10kg em cultura consorciada. Se o terreno apresentar declive superior a 2%, a 

semeadura devera ser feita em contorno, isto e, no sentido contrario ao declive, para 

nao favorecer a erosao do solo. 
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As capinas podem ser realizadas com auxilio de cultivador a tracao animal e 

completadas com enxada, ou exclusivamente por meio de enxada. Os tratos 

fitossanitarios devem realizar-se visando quase que exclusivamente ao controle da 

cigarrinha {empoasca kraemeri). 

No tocante aos aspectos fitossanitarios, as principals pragas do feijao sao: 

lagarta rosea (agrotis ipsilon), lagarta elasmo {elasmopalpus lignosellus), cigarrinha 

verde {empoasca kraemeri), minador ou escrivao {liriomyza sativae), pulgao {aphis 

craccivora), vaquinha {diabrotica speciosa), cerotoma {cerotoma arcuata), manhoso 

{chalcodermus sp.), gorgulho {callosobruchus maculatus), tripes {caliothrips spp). 

Entre as varias doencas que interferem no sistema produtivo, algumas logo no inicio do 

desenvolvimento das plantulas, outras ocorrendo durante toda a fase de 

desenvolvimento da cultura, destacam-se: a mancha de cercospora {cercospora cruenta 

e c. canescens), carvao {entyloma vignae), oidio {oidium spp), sarna {sphaceloma spp), 

mela {tranatephorus cucumeris), murcha de esclerocio {sclerotium rolfsii), podridao de 

fusarium {fusarium oxysporum), podridao de pythium {phythium aphanidermatum), 

podridao das vagens {choanephora cucurbitarum), murcha bacteriana {pseudomonas 

solanacearum), meloidoginose {meloidogyne spp), mosaico severo do feijao vigna 

(CpSMV); blackeye cowpea mosaic virus (BICMV), cowpea aphidborne mosaic virus 

(CAMV). Alem destas, outras doencas infectam esta cultura, algumas menos 

importantes do que outras, mas de modo geral, todas trazendo problema: antracnose 

{colletotrichum lindemuthianum), ferrugem {uromyces phaseoli), mancha zonada 

{corynespora casseiicola), ascoquitose {ascochyta pisi), pustula bacteriana 

{xanthomonas spp). 

11. MAM ON A (Ricinus communis - L.) 

A mamoneira, planta da classe das dicotiledoneas, familia das euforbiaceas, 

tambem chamada carrapateira, baforeira e baga, e uma oleaginosa de relevante 

importancia economica e social, com inumeras aplicacoes industriais, sendo encontrada 

em estado nativo em varias regioes do Brasil. Depois de industrializadas, suas sementes 

dao origem a torta e ao oleo de mamona que, entre as diversas utilidades, sao 

empregados na industria de plasticos, siderurgia, saboaria, perfumaria, curtume, tintas e 

vernizes, alem de ser excelente oleo lubrificante para motores de alta rotacao e 

carburante de motores a diesel. A tecnologia utilizada no cultivo desta especie tern 

evoluido pouco. 

Basicamente, podem-se definir dois tipos de sistemas de produtivos. Um 

primeiro sistema desconhece mecanizacao ou utilizacao de insumos modernos, tais 

como sementes melhoradas, defensivos, fertilizantes etc., a cultura assumindo, porem, 

papel social de grande relevancia, a partir da exploracao de pequenas areas por forcas de 

trabalho familiares, sempre em regime de consorcio com milho e feijao. Um segundo 

sistema assume carater mais comercial, com participacao de tracao mecanica e 

utilizacao de insumos modernos (EMBRAPA, 1998). Em funcao do cultivar, a 

mamoneira pode atingir a altura de 1,8m ate mais de 5m, bem como pode variar a cor da 

folha e caule, o tamanho da semente e os componentes do oleo, que podem se alterar em 

razao da especie plantada.. 
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Possuem raizes laterais e uma pivotante que chega a 1,5m de profundidade, 

caule redondo, liso, esverdeado e coberto com cera, folhas grandes de coloracao verde-

escuro, com 5-111 lobulos, flores em panicula (cacho) terminal, com flores masculinas 

(baixo), femininas e hermafroditas, com viabilidade de polen por uma semana. 

Os cultivares de mamoneira para o plantio sao classificados segundo seu porte 

e o grau de deiscencia (abertura) do fruto maduro. Quanto ao porte: anao, com porte ate 

1,8m; medio, com porte entre l,8-2,5m; alto, entre 2,5-5,0m. Quanto a deiscencia do 

fruto: deiscente, com abertura total; semideiscente, com abertura parcial; indeiscente, 

sem abertura do fruto. 

No Nordeste, tem-se usado os cultivares canela-de-juriti, amarelo-de-irece e 

sangue-de-boi, com boa produtividade, sendo que pesquisas realizadas pela 

EMBRAPA, entre outros orgaos estaduais, mostram que os cultivares nordestina (BRS 

149), pernambucana, SIPEAL 28 e baianita se destacaram em produtividade. 

A mamoneira e uma planta de climas tropical e subtropical, necessitando de 

chuvas regulares no im'cio do periodo vegetativo, porem carecendo de seca durante a 

maturacao dos frutos. Nao suporta geadas, ventos fortes frequentes e nebulosidade. A 

temperatura ideal para seu cultivo gira em torno de 20-26°C, com indice de precipita9ao 

pluviometrica entre 600-700mm/ano (minimo de 400mm) em dias longos (com 12h de 

dura9&o, no minimo). 

As areas identificadas como aptas para seu plantio sao aquelas com altitude 

superior a 300m, de topografia plana e suavemente ondulada (declividade inferior a 

12%) e solos profundos de textura variavel, com boa estrutura e drenagem, solos ferteis, 

com pH variando de 6,0-6,8, nao se adaptando bem a solos de textura argilosa e de 

drenagem precaria. 

No preparo do solo, deve-se fazer uma ara9ao convencional, de preferencia 

com arado de aiveca, a profundidade que dependera das caracteristicas fisicas do solo, 

submetendo-se o solo a mais uma ou duas gradagens. Em solos de textura arenosa ou 

franco-arenosa, e sob condi9ao de baixa infesta9ao de plantas daninhas, devem-se 

realizar apenas as gradagens. Na hipotese de solos de textura silicosa ou argilosa, e em 

condi9oes de alta incidencia de plantas daninhas, deve-se proceder a ara9ao e as 

gradagens. A ara9ao deve ser feita, preferencialmente, tres meses antes do plantio, 

devendo as gradagens realizar-se pouco antes dele, garantindo-se assim a eficacia no 

controle das plantas daninhas. A aduba9ao deve ser feita de acordo com o resultado da 

analise dos solos. 

No tocante a epoca de plantio, tres fatores determinarao a mais propicia: 

umidade, temperatura e luminosidade. O plantio deve coincidir com o initio da esta9ao 

chuvosa, apos a queda de pelo menos 30mm de agua. Faz-se o plantio manual deixando-

se cair tres ou mais sementes em covas a 5cm (solo arenoso), ou a 3cm (solo argiloso) 

de profundidade. A depender da porcentagem de germina9ao, gastam-se de 5-15kg de 

sementes para o plantio de um hectare. Utiliza-se o plantio mecanizado para cultivares 

de mamona com sementes de tamanho pequeno ou medio, devendo o espa9amento entre 

plantas na fileira ser de 0,5-1,0m. O desbaste devera ser efetuado quando a planta 

alcazar a altura de 10-12cm, aproximadamente trinta dias apos o plantio, sendo 

recomendavel deixar-se 1-2 plantas por cova. 
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Pode-se adotar o sistema de cultivo da mamona solteira (isolado) ou 

consorciada (mamona acompanhada). A mamona e consorciavel com feijaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA phaseolus, 

feijao vigna ou milho, podendo tambem ser consorciar-se com amendoim e arroz. 

No sistema de consorcio, devem-se observar os seguintes espacamentos: 

• com feijao phaseolus: 

1 fileira simples: 1 fileira de mamona (4x1 m - 2 plantas/cova) + 3-4 

flleiras de feijao (50x20cm); 

1 fileira dupla: 1 fileira dupla de mamona (4x2m) x 0,5m + 3 flleiras de 

feijao (50x20cm) 

• com feijao vigna ou milho: 

flleiras simples: 1 fileira de mamona (4xlm - 2 plantas/cova) + 3 flleiras 

de vigna ou milho 

O milho pode ser semeado trinta dias apos a germinacao da semente de 

mamona. 

Vinte a trinta dias apos a emergencia, plantinha estando com 10-12cm de 

altura, efetua-se o desbaste deixando-se 1 a 2 plantas/cova. 

A mamoneira e considerada um planta sensivel a competicao de plantas 

daninhas, com reducao do rendimento economico. O periodo critico de competicao 

entre as plantas daninhas e a mamoneira esta compreendido entre as 4
a e 8

a semanas 

apos a emergencia. Por isso, recomenda-se manter a cultura limpa desde o plantio ate 

sessenta dias apos a emergencia. Capinas efetuadas alem deste periodo podem ser 

prejudiciais a lavoura. 

Recomenda-se realizar duas capinas anuais, a rim de se manter a lavoura livre do 

mato no periodo seguinte. Sugere-se fazer capinas mecanicas a tracao animal nas 

entrelinhas, bem como complementacao a enxada nas linhas. A utilizacao dos herbicidas 

diuron, linuron e propachior em pre-emergencia (situa9ao em que se recomenda o plantio 

das sementes em maior profundidade) e eptam, sianazina e trifluratina em pre-plantio 

incorporado, pode ser eficiente para o controle de plantas daninhas. 

A colheita deve realizar-se quando 2/3 dos frutos estiverem secos. Para os 

cultivares utilizados no Nordeste, aconselha-se a colheita manual e parcelada. Para 

complementar a secagem, recomenda-se espalhar os frutos ao sol por varios dias. Para 

os cultivares indeiscentes, a colheita pode ser mecanica ou manual, devendo, nesta 

hipotese, ser unica. 

Apos a secagem, deve-se fazer o beneficiamento com vara flexivel ou por 

meio de despolpadora motorizada. Se manual o beneficiamento, necessario o 

peneiramento para a separa9ao da semente da casca. Apos beneficiamento e limpeza, as 

sementes deverao ser acondicionadas em sacos de aniagem, devendo a sacaria ser 

empilhada sobre estrados de madeira, em depositos limpos, secos e arejados 

(EMBRAPA, 2000). 

A cultura de mamona e infestavel pelas seguintes pragas, entre outras: 
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• percevejo verde - tanto os adultos quanto as formas jovens vivem em 

colonias sobre a planta, alimentando-se de seiva e provocando a murcha 

dos frutos, recomendando-se, como medida de controle, a utilizacao de 

inseticidas a base de endossulfan, na dosagem de 70g/ha; 

• cigarrinhas - insetos pequenos e bastante ageis; sendo que as formas jovens 

tern o habito de locomover-se lateralmente, sugando a seiva da planta, 

chegando a, se intenso o ataque, causar manchas cloroticas passiveis de 

evoluir para necrose, recomendando-se a utilizacao de inseticidas a base de 

monocrotofos, na dosagem de 60g/ha. 

Outras pragas, como acaros e lagartas, podem provocar serios danos a cultura. 

12. MANDIOCA (Manihot esculenta Crantz) 

A mandioca e uma planta originaria da parte oriental-tropical da America do 

Sul, de onde foi levada para a Asia e a Africa. No Brasil, o cultivo da mandioca ocorre 

em quase todas as unidades federadas. De raiz tuberosa, da familia das euforbiaceas, 

genero manihot, especie crantz, e bastante tolerante a seca, adaptando-se amplamente as 

mais variadas condi96es de clima e solo. 

A planta e um arbusto perene, resistente a seca, com raizes acumuladoras de 

amido, de formato variado, em numero de 5-20. O caule, sem ramifica9ao no periodo 

vegetativo, pe ereto, de cor cinza, prateada ou pardo-amarelada;. Suas folhas sao 

simples, dispondo de 5-7 lobulos e suas flores unissexuadas, masculinas ou femininas, 

sendo o fruto uma capsula (tricota) com tres sementes, que se abre quando seco. 

As raizes tuberosas, ricas em fecula, utilizadas na alimenta9ao humana e 

animal ou como materia prima para diversas industrias, sao a parte mais importante da 

planta. Os metodos de explora9ao desta cultura sao bastante primitivos e em grande 

parte executados de forma inteiramente manual. O cultivo da mandioca no Brasil e 

feito, quase que inteiramente, por pequenos agricultores, utilizando importante volume 

de mao-de-obra, maxime de natureza familiar. 

A escolha de cultivares deve ser feita de acordo com as finalidades da 

explora9ao, capacidade de resistencia a pragas e doen9as, bem como seu maior 

potencial produtivo, devendo-se escolher aqueles que melhor se adaptem as cond*9oes 

da regiao. A sele9ao das "manivas-semente" para o plantio e de grande relevo para uma 

boa uniformidade e produtividade. O estado sanitario das hastes e importante, pois estas 

podem ser portadoras de pragas e elementos patogenos. 

Sao diversos os sistemas de plantio utilizados para a cultura da mandioca, 

sendo comum o plantio em covas, camalhoes, leiroes e sulcos. Os fertilizantes, 

corretivos e defensivos sao pouco empregados, contrariamente aos inseticidas, no 

combate a sauva. De acordo com Lyra (1981), os cultivares mais recomendados como 

produtores de raizes sao: amazonas, campinas, boinha-rasteira, nove-folhas, alagoas e 

pitanqueira. 
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No que se refere aos aspectos edafoclimaticos, a mandioca exige boa insolacao 

e luminosidade, sendo muito importante os niveis de precipitacao pluviometrica, 

considerada satisfatoria entre 1.000-1.200 mm/ano, sendo certo que a planta pode 

suportar varia9oes da ordem de 500-3.000 mm/ano, com temperatura entre 18-35°C, 

6t imaa28°C. 

Pode ser cultivada tanto em solos argilosos como arenosos, sendo mais 

indicados os de textura leve, com boa drenagem, profundos, livres de encharcamento e 

inunda96es e de boa fertilidade, com pH entre 5,5-6,5 e declividade de ate 5%. Para 

esta cultura, deve-se adotar espa9amento em fun9ao de diversos fatores, como preparo 

do solo, sistema de cultivo (consorciado ou nao), cultivar (porte, rarnifica9ao, 

arquitetura foliar, ciclo cultural), fertilidade e umidade do solo, uso de processos 

mecanizados etc. 

Os melhores espa9amentos sao os de l,0x 0,60m- 1,0x0,80m, a depender do 

tipo de ramifica9ao e do porte do cultivar, da flnalidade da explora9ao e da fertilidade 

do solo. Para os cultivos mecanizados devem-se usar espa9amentos de l,20mx0,60m-

0,80m, havendo necessidade de complementar a limpa entre as plantas na linha, com 

auxilio de enxada (Lyra, 1981). Em areas com maior declividade, devem-se utilizar 

praticas conservacionistas adequadas. 

Planta-se mandioca em sulcos (abertos a enxada ou sulcador) ou covas 

(preparadas com enxada), com profundidade de 10cm. A plantadeira mecanizada sulca, 

aduba, planta e cobre a maniva. Em solos argilosos e em regioes chuvosas recomenda-

se o preparo de cova alta ou camalhoes. Plantam-se as maniva-sementes nas posi9oes 

horizontal (facilita9ao da colheita), vertical e inclinada (45°), sendo certo que as duas 

ultimas posi9oes aumentam o rendimento em raizes, porem dificultando a colheita. O 

plantio deve ser feito no inicio da esta9ao chuvosa. 

O cultivo e feito de forma isolada ou em consorcio com outras culturas, como 

o feijao (predominante), com milho ou com feijao e milho. 

Em consorcio com o feijao, este deve ser intercalado nas flleiras da mandioca, 

devendo ser o espa9amento da mandioca de 1x0,5m ate 2,0x1,0m; e o espa9amento do 

feijao de 0,6m, com coloca9ao de 15 sementes/m linear de sulco, ou 0,5x0,2m. 

Consorciada com o milho, e de se dispor uma a duas flleiras de milho entre as 

de mandioca (flleiras simples ou duplas), devendo o espa9amento do milho de lx 0,2m 

ou 0,4m. 

Se o consorcio for de mandioca, feijao e milho, o espa9amento entre flleiras de 

mandioca deve ser de 1x0,5m ate 2xlm com flleiras de feijao e milho alternadas, 

lan9ando-se tres sementes por cova. 

A mandioca sente bastante a concorrencia das ervas daninhas nos quatro 

primeiros meses do ciclo de vida da cultura (a partir de 20 dias apos a brota9ao), sendo 

que a planta deve permanecer livre da interferencia de mato durante cem dias. 

Dentre as doen9as que atacam a cultura da mandioca, as mais freqiientes sao a 

bacteriose, a antracnose, as manchas foliares, as podridoes radiculares e o mosaico. As zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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pragas mais comuns sao o mandarova, acaros, a cochonilha, o percevejo-de-renda, a 

broca-do-caule, a mosca-do-broto, cupins e formigas. 

Pode-se proceder a colheita manualmente, ou com auxilio de ferramentas 

(enxada, enxadeta e picareta). A poda das ramas a 20-30cm de altura do solo deve ser 

seguida do arranquio das raizes. Existem equipamentos mecanizados para a colheita da 

mandioca. 

Colhidas, as raizes devem ser amontoadas em locais dentro da propria lavoura, 

para serem apanhadas em, no maximo, 24h, devendo ser transportadas em cestos, 

caixas, sacos ou grades de madeira para o local de beneficiamento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

13. MILHO (Zea mays) 

Cultivares tropicais com ciclo anual de 90-120 dias, de crescimento 

determinado, foto-periodicamente neutros, com a formacao e crescimento das espigas se 

dando na terca parte final do ciclo, com indice de area foliar de 3-5 durante o final do 

ciclo, com indice de area foliar de 3-5 durante o periodo de maior crescimento e indice 

de coiheita de 0,3-0,4. 

A cultura do milho, de origem subtropical, caracteriza-se pela necessidade de 

altas temperaturas para gerrninacao e crescimento e, em alguns casos, tambem de dias 

curtos para florescimento. O efeito da temperatura sobre o crescimento do milho impoe-

se a divisao e a extensao das celulas, inicialmente influenciando o crescimento de folhas 

e posteriormente a elongacao do colmo. Se o suprimento de agua e de nutrientes 

minerais for suficiente, a taxa de crescimento do milho dependera basicamente da 

temperatura e da intensidade de luz, sendo de se observar que o acumulo da massa seca 

acima da temperatura basal nao parece limitado pela taxa fotossintetica. 

A cultura do milho requer solos relativamente profundos, bem drenados, de 

textura media a argilosa, com boa porosidade e permeabilidade, e de consistencia 

friavel. 

E tolerante a solos moderadamente drenados, nao suportando encharcamento, 

mesmo temporario, sendo uma planta sensivel a falta de aeracao causada por drenagem 

insuficiente. 

Desenvolve-se bem em solos ferteis, com pH entre 6,0 e 7,0. Necessita de 

grande disponibilidade de nitrogenio, um teor menor de potassio, um teor ainda menor 

de fosforo assimilavel e um minimo de micronutrientes como zinco e boro (Cavalcanti e 

Lopes, 1994). 

Mesmo diante destas caracteristicas, o milho pode ser cultivado em solos 

acidos, desde que sejam realizadas as devidas correcoes e adubacoes. 

Na regiao Nordeste, a produtividade do milho tern sido muito baixa, da ordem 

de 700-800kg/ha, quando comparada a media dos principals Estados produtores do pais. 
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No entanto, sementes selecionadas e obtidas por meio de melhoramento genetico, de 

acordo com as condicoes da regiao, podem elevar esta produtividade (Cavalcanti e 

Lopes, 1994). 

A temperatura representa um parametro de fundamental importancia para a 

germinacao, crescimento vegetativo, maturacao, composicao quimica e qualidade do 

milho. 

Precipitacoes anuais de 700-1200mm, bem distribuidas, preenchem bem as 

necessidades de agua. Os subperiodos de germinacao, floracao e enchimento dos graos 

do milho sao criticos quanto a carencia de umidade do solo. Dois dias de estresse 

hidrico no florescimento diminuem o rendimento em mais de 20%, quatro a oito dias 

diminuem em mais de 50%. 

O efeito da falta de agua associado a producao de graos e muito grande, 

principalmente nos tres estadios de desenvolvimento da planta: 

a) iniciacao floral e desenvolvimento da inflorescencia, quando o numero 

potencial de graos e determinado; 

b) periodo de fertiliza9ao, quando o potencial de produ9ao e fixado, sendo a 

presen9a da agua importante para evitar a desidrata9ao do grao de polen e 

garantir o desenvolvimento e a penetra9§o do tubo polinico; 

c) enchimento de graos, quando ocorre o aumento na deposi9ao da materia 

seca, intimamente relacionada com a fotossintese, pois o estresse resultara 

na menor produ9ao de carboidratos, implicando menor volume de materia 

seca nos graos (EMBRAPA, 1993). 

A escolha do cultivar mais adequado a cada situa9ao e fator de acrescimo na 

produtividade, podendo aquele ser obtido sem qualquer custo adicional para o sistema de 

produ9ao. A recomenda9ao oficial de cultivares de milho e feita anualmente, com base 

nos resultados de ensaios regionais e/ou nacionais aprovados pela Comissao Regional de 

Avalia9ao e Recomenda9ao de Cultivares de Milho. Para obter de informa96es mais 

especificas sobre recomenda9ao de cultivares, os interessados devem contatar diretamente 

os orgaos estaduais de pesquisa, assistencia tecnica e extensao rural. 

A epoca de plantio reflete bastante na produtividade e no ciclo da cultura, em 

fun9ao de fatores climaticos, como umidade, temperatura e luminosidade, variando a 

epoca ideal de regiao para regiao. No Nordeste brasileiro, o periodo mais indicado para 

o plantio e o inicio do inverno. 

Plantas daninhas representam um problema que deve ser elirninado. O uso de 

enxada e pratica muito comum entre os agricultores ou cultivadores (por tra9ao animal 

ou por trator). Seu controle tambem pode ser feito atraves de herbicidas, com bons 

resultados. 

Em condi96es normais, o grao de milho germina entre 5-6 dias, com 

temperatura variando de 25°C-30°C, sendo certo que a 10°C praticamente nao 

germinara. O grao fisiologicamente maduro, com umidade favoravel, germinara ate 

mesmo na espiga. 
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O preparo do solo pode ser definido como sua mariipulacao fisica, quimica 

e/ou biologica, tendo como objetivo otimizar as condiQoes de germina9ao das sementes 

e emergencia das plantulas, assim como as relacdes solo-agua-planta, do plantio ate a 

colheita. 

Os objetivos do preparo do solo podem ser resumidos como segue: 

• eliminacao das plantas nao desejaveis e minimiza9ao da competi9ao com a 

cultura implantada; 

• obten9ao de cond"9oes favoraveis para a coloca9ao das sementes no solo, 

permitindo boa germina9ao e emergencia. 

A seguir, relacionam-se os aspectos mais importantes, relativamente ao 

manejo do milho: 

• a conserva9ao do solo deve ser parte fundamental de seu sistema de 

produ9ao; 

• a rota9ao de culturas e importante para evitar ou reduzir a incidencia de 

pragas e doen9as, representando um controle adequado das ervas 

daninhas; 

• antes do plantio do milho, deve-se fazer uma amostragem do solo, 

coletando-se 15 a 20 subamostras para cada amostra composta em area total, 

devendo as recomenda9oes da analise do solo nortear a corre9ao de sua 

fertilidade; 

• a popula9ao de plantas tern rela9ao direta com a produtividade do milho, 

sendo definida pelo hibrido escolhido, epoca de semeadura, fertilidade do solo, 

nivel de aduba9ao, altitude, historico do indice pluviometrico e/ou irriga9ao e 

pela capacidade de armazenamento de agua pelo solo; 

• a aduba9ao nitrogenada aplicada na quantidade e nas epocas corretas e 

fundamental para a boa produtividade. 

Existem varias especies de insetos associadas a cultura do milho, pragas que 

podem ser divididas em tres grupos: iniciais. compreendendo insetos que atacam 

sementes, raizes e plantas recem-germinadas, foliares e das espigas. Dependendo das 

condi96es ambientais, ha predominancia de um ou mais grupos. 

Alem das pragas do solo, como cupins, percevejo castanho, bicho-bolo, larva-

arame, larva de Diabrotica, entre outras, a lagarta elasmo - Elasmopalpus lignosellus -

tambem contribui para reduzir substancialmente o numero de plantas em milho. Outras 

pragas que podem eventualmente danificar ou mesmo matar a planta jovem de milho 

sao a lagarta-rosca, Agrotis ipsilon, lagarta-do-cartucho, Spodoptera frugiperda e 

cigarrinha-das-pastagens, Deois flavopicta. 

Praticas culturais, como rota9ao de culturas, usando uma planta nao hospedeira 

da praga a controlar e controle quimico, mais indicado para o controle das pragas 

iniciais do milho, sao metodos de controle utilizados. 
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As pragas foHares mais comuns sao: lagarta-do-cartucho, Spodopter 

frugiperda e lagarta-militar, Mods latipes, entre outras. 

O pulgao-do-milho, Rhopalosiphum maidis, as vezes pode atingir m'veis 

populacionais elevados, tomando todo o interior do cartucho da planta e. 

posteriormente, o pendao. 

As pragas que atacam as espigas geralmente sao: lagarta-da-espiga, Heliothis 

zea ou lagarta-do-cartucho, Spodoptera frugiperda. 

As doencas, resultado da interacao entre dois seres vivos - patogeno e 

hospedeiro -, sao influenciadas pelas condicoes ambientais. 

14. PALMA FORRAGEIRA {Opuntia sp e Napolea sp) 

Para alguns, as palmas forrageiras sem espinho nao sao nativas do Brasil 

(Haag, 1986), permanecendo alguma duvida a respeito de sua origem e introducao no 

Pais. Cactaceas, sao plantas suculentas de reconhecida tolerancia a condicoes adversas 

de clima. Apresentam folhas caducas e em numero muito reduzido, cabendo ao caule as 

funcoes de fotossintese, respiracao, transpira9ao e absor9ao de agua. Possuem articulos 

ou raquetes que sao segmentos do caule, cuja forma e muito variavel, sendo sua 

colora9ao sempre esverdeada (Medeiros et. ai, 1981). 

Podem-se dividir as especies desta familia existentes no Brasil em dois grupos 

distintos, formado o primeiro por plantas nativas, hiperxerofilas, agressivas, com ou 

sem espinhos (mandacaru, xiquexique, facheiro e a coroa-de-frade) e o segundo por 

plantas exoticas, sem espinho e muito suculentas (palma gigante, palma redonda e 

palma miuda). 

As palmas forrageiras pertencem a divisao embryophyta; angiospermea, classe 

dicotyledoneae, ordem opuntiales, familia cactaceae. Nesta familia existem 178 

generos, com cerca de 2.000 especies conhecidas. Os generos Opuntia e Napolea, 

compreendem as especies de palma mais utilizadas como forrageiras. Especies: Opuntia 

flcus indica; Opuntia sp. e Napolea cochenilifera. Conforme estas especies, no Nordeste 

brasileiro sao encontrados tres tipos distintos de palma: 

• gigante (grauda, grande, azeda ou santa), da especie Opuntia flcus 

indica. Planta de porte bem desenvolvido e caule pouco ramificado, o 

que lhe transmite aspecto mais ereto e crescimento vertical frondoso. Os 

articulos ou raquetes pesam em media 1kg, com comprimento de ate 

50cm, de forma oval-eliptica ou sub-ovalada, colora9ao verde-fosco, 

com raros espinhos. As flores sao hermafroditas, de tamanho medio, 

colora9ao amarelo-brilhante, a corola abrindo-se na antese. O fruto e 

uma baga ovoide, grande, de colora9ao amarela, passando a roxa 

quando madura. Esta palma e menos palatavel e de menor valor 

alimenticio, tendo, porem, maior capacidade de adapta9ao as regioes 

mais secas; 
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• redonda, da especie Opuntia sp: Planta de porte medio e caule bastante 

ramificado na lateral, o que lhe prejudica o crescimento vertical. Os 

articulos pesam cerca de 1,8kg, com comprimento de quase 40cm, de 

forma arredondada ou ovoide, sendo mais espessa do que a palma gigante. 

Produz mais do que a palma miuda; 

• miuda (pequena, doce ou lingua-de-vaca), da especie Napolea 

cochenilifera. Planta de porte baixo e caule bastante ramificado, com 

brotacoes circulares que emergem do eixo central, dando-lhe um aspecto 

de entouceiradas. Os articulos pesam cerca de 350g, com comprimento de 

quase 25 cm, de forma acentuadamente obovada (lingua-de-vaca) e 

coloracao verde intenso brilhante. As flores sao vermelhas e sua corola 

permanece meio fechada durante o ciclo de vida da cultura., sendo o fruto 

uma baga de coloracao roxa. Esta palma e considerada de menor 

resistencia a seca, quando comparada as duas outras especies, porem e a 

mais palatavel e rica em nutrientes. 

A temperatura ideal para o desenvolvimento da palma forrageira varia entre 

22°C-23°C, a sombra, com umidade relativa do ar entre 55-70% e precipitacoes medias 

anuais em torno de 400-800mm. 

A inter-rela9ao entre umidade relativa e temperatura e fundamental para a 

produtividade dos palmais, chegando a limitar seu cultivo em determinadas regioes do 

Nordeste (Duque, 1980). A palma forrageira nao e muito exigente no que toca a 

fertilidade dos solos, todavia, naqueles arenosos, pouco profundos ou sujeitos a 

alagamentos, nao tern apresentado desenvolvimento satisfatorio. 

Tambem nao tern apresentado um desenvolvimento satisfatorio em locais de 

altitude inferior a 300m (Souza, 1963), mesmo na ocorrencia de precipita96es mais 

elevadas. Por se constituir cultura permanente, nao e indicada para plantio em terrenos 

com declividade superior a 5%, evitando-se desta forma a erosao dos solos, a nao ser 

que se utilizem praticas conservacionistas ou cultivo em consorcia9ao. 

No Nordeste brasileiro, a palma forrageira vem sendo cultivada com 

espa9amentos diversos, sem um padrao definido, que de um modo geral variam em 

razao de fatores como fertilidade do solo, precipita9ao pluviometrica, sistema de 

explora9ao (corte ou pastoreio) e consorcia9ao (Medeiros et al., 1981). Os seguintes 

espa9amentos sao indicados: 

• culturas consorciadas: 2x0,5 m ou 2x1 m 

• culturas isoladas: fileira simples 2x0,5m 

fileira dupla 2x0,5x1 m 

• pastoreiro: fileira dupla 2x 1 x 1 m 

Praticamente todos os plantios de palma forrageira sao efetuados em covas, 

que devem ter aproximadamente 20cm de profundidade, ou com dimensao suficiente 

para que os articulos sejam inseridos ate quase a metade. Recomendam-se covas de 

15x20cm para palma gigante; 10x6cm para palma grande; 10x6cm para palma miuda; 

15x15cm para palma redonda (Pessoa, 1969). 
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As palmas propagam vegetativamente atraves de seus articulos, mais 

conhecidos como raquetes. Recomenda-se a selecao de articulos vigorosos, sadios, 

com idade superior a doze meses e situados em posicao central na planta-matriz que, 

por sua vez, deve ter mais de 24 meses de idade. Os articulos localizados na base do 

caule sao muito ricos em celulose e de difTcil brotacao, enquanto aqueles situados na 

parte terminal sao pouco resistentes, desidratando-se com facilidade. Os articulos 

devem ser armazenados a sombra, 15-20 dias apos terem sido colhidos, para 

cicatrizacao de ferimentos e ligeira desidratacao, caso contrario, havera reducao da 

porcentagem de pegamento, devido ao aprodrecimento das mudas. Sao mais 

indicados os articulos com 3-4 folhas secundarias, pois um maior numero de folhas 

elevara o peso da muda, dificultando o plantio, com diminuicao no indice de 

pegamento. 

A epoca mais indicada para seu plantio e o periodo de inverno, devendo o solo 

apresentar baixa taxa de umidade. Recomenda-se o plantio na posicao vertical, com uma 

das faces voltadas para o nascente, na direcao das linhas. Em terrenos arenosos, indica-se 

o plantio na posicao horizontal, o que favorece uma maior proliferacao das raizes e, 

conseqiientemente, uma melhor sustentacao da palma, evitando tombamentos. O numero 

de articulos plantados por cova pode influir na precocidade da colheita. Exemplificando, e 

possivel o corte com 12 meses se dois articulos paralelos forem plantados, por cova, o que 

nao ocorrera se se plantar apenas um. A colheita, de um modo geral, inicia-se cerca de 1,5 

a 2 anos apos o plantio e, posteriormente, todos os anos. 

Estas cactaceas reagem muito bem a adubacao organica e fosfatada, sendo o 

fosforo elemento responsavel pelo aumento de produtividade da palma. 

A palma forrageira tern grande importancia para a alimentacao animal, por sua 

riqueza em agua e mucilagem; elevado coeficiente de digestibilidade da materia seca e 

alta produtividade. 

As tabelas 1 e 2 mostram a composicao quimica media das especies de palma 

forrageira cultivadas no Nordeste do Brasil. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O. ficus indica N. cocchenillifera Opuntia sp. 

M.S.* M.V.** M.S. M.V. M.S. M.V. 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) 

Umidade - 92,08 - 90,51 - 92,88 

Proteina bruta 7,02 0,55 9,37 0,89 7,47 0,53 

Extrato etereo 2,17 0,17 1,93 0,18 2,61 0,18 

Extrativos nao 

nitrogenados 
21,73 1,72 24,45 2,32 19,58 1,39 

Residuo mineral 21,50 1,70 22,60 2,15 19,79 1,40 

F6sforo(P205) 1,15 0,09 1,47 0,14 0,67 0,45 

Calcio (CaO 8,07 0,64 8,31 0,79 7,99 0,57 

Fibra bruta zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - 41,65 3,95 50,55 3,62 

Tabela 1 - Composicao quimica media das especies de palma forrageira cultivadas no Nordeste do Brasil. 

FONTE: Tibau, 1979 *MS (materia seca) **MV(materia verde) 
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0. ficusindicazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA var. 

inermis 
Opuntia ujanella 

Umidade 83,0 91,3 

Proteina 2,3 0,6 

Gordura 0,3 0,2 

Carboidratos 8,1 44,7 

Celulose 2,2 1,2 

Cinzas 4,1 1,8 

Tabela 2 - Composicao quimica das especies de palma forrageira, em % 
FONTE: Pimentel Gomes, 1983 

Segundo Pimentel Gomes, muitas pesquisas tern sido realizadas em varios 

paises visando a determinar a quantidade de palma que deve ser fornecida a bovinos. No 

Brasil, normalmente tem-se recomendado os volumes constantes da tabela abaixo, com 

o cuidado de iniciar-se a dieta com menos quilos, aumentando-se gradativamente a 

quantidade de palma. E de se observar que a exclusiva alimenta9ao de vacas leiteiras 

com palma pode ser letal, assim como a ingestao de quantidades superiores a 54kg/dia 

ocasionar-lhes diarreia (Pimentel Gomes, 1983). E de se notar que todos os bovinos sao, 

genericamente, passiveis de sofrer problemas gastrointestinais se ingerirem a palma 

ainda quente. 

A Tabela 3 mostra o consumo medio diario de palma por diversas categorias 

de bovinos, no Brasil. 

Protein Nutrien 

Categoria 
Palma 

(kg/dia) 

Materi 

a seca 

(kg) 

a 

digestiv 

a total 

(kg) 

te di-

gestivel 
total 

(kg) 

Fibra Cdlcio 

Bezerro 20 2,1 0,100 1,30 0,76 21 

Garrote 30 3,2 0,150 1,95 1,14 32 

Novilha 40 4,2 0,200 2,60 1,52 42 

Bovino de 

corte 
50 5,2 0,250 3,25 1,90 64 

Vaca de 

Leite 
60 6,2 0,325 3,85 2,28 71 

Reprodutor 65 6,7 0,375 4,22 2,47 74 

Tabela 3 - Consumo medio diario de palma por diversas categorias de bovinos, no Brasil. 

FONTE: Alves, 1981 

A consorciacao da palma com feijao, milho e algodao tern sido muito 

utilizada na regiao Nordeste, tendo-se revelado uma pratica capaz de baratear o custo 

de implanta9ao da palma, apesar de nao permitir um desejavel adensamento de 

plantio. 
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Tem-se observado seu consorcio com a algaroba, a hipotese de que o 

sombreamento propiciado por esta ultima pode aumentar a vida util do palmal de 10 

para 20 anos (DNOCS,1976) e de que, alem de producao de madeira, disponibilizar-se-

ao prote9ao contra os ventos secos, frutos com alto valor forrageiro, bem como possivel 

fixa9ao de nitrogenio e incorpora9ao de materia organica ao solo. 

15. PASTAGEM 

Um dos maiores problemas da explora9ao pecuaria, dominantemente nos 

periodos criticos de estiagem, tern sido a escassez de pastagens para os animais. 

A grande maioria das plantas forrageiras pertence a duas familias 

botanicamente distintas: gramineas e leguminosas. 

As gramineas apresentam sistema radicular fasciculado, sendo o caule 

segmentado em nos e internos. As folhas sao simples, dispostas em posi9ao quase 

vertical, com nervuras paralelinervas, sendo os cloroplastos igualmente distribuidos na 

faces superior e inferior da lamina. As leguminosas apresentam sistema radicular 

pivotante, na maioria dos casos, com presen9a de nodulos. As folhas compoem-se de 

dois ou mais foliolos, dispostos em posi9ao quase horizontal, com nervuras 

palminervas, sendo os cloroplastos mais concentrados na face superior do limbo. 

Na escolha de gramineas e leguminosas para a forma9ao de pastagens, deve-se 

considerar a existencia de especies adaptadas a diferentes tipos de clima, solo e manejo. 

A escolha da area para forma9ao de pastagem deve levar em conta tres 

aspectos importantes: 

• topografla: devera ser preferencialmente plana ou suavemente ondulada, 

pois as areas declivosas acarretam custos onerados, devido a necessidade 

de metodos de controle de erosao; 

• facilidade de aguadas: com conseqiiente diminui9ao de gastos com cercas, 

canaliza9oes e/ou mao de obra no manejo do rebanho; 

• solos: devem apresentar de media a boa fertilidade, ser profundos e 

permeaveis, para evitarem-se problemas com encharcamento, corre9ao e 

aduba9ao de solo. 

As gramineas e leguminosas forrageiras exigem, para que um 

desenvolvimento satisfatorio, o bom preparo do solo. Uma ara9ao profunda (30cm) para 

os solos pesados, a fim de revira-los e proporcionar-lhes uma melhor aera9§o, ou uma 

ara9ao normal (20cm) para os solos arenosos; uma ou duas gradagens, para um melhor 

resultado no destorroamento do solo: estas sao opera96es minimas exigidas para uma 

boa pastagem. Areas de solos rasos nao devem sofrer ara9ao, apenas uma gradagem 

bem feita resolvera o problema de aera9ao e compacta9ao do solo. Se os solos sao 

pesados e profundos, duas gradagens cruzadas se farao necessarias, obtendo-se assim 

um melhor destorroamento da terra, sendo que a ultima devera ser em nivel, ou mesmo 

cortando as aguas, caso seja necessario o combate a erosao. Em solos com declividade 
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acentuada, a construcao de cordoes de contorno e necessaria, com o fito de quebrar a 

velocidade da agua, viabilizando a sua infiltracao. 

A epoca de plantio de forrageiras e bastante variada, sendo, porem, mais 

indicado o periodo de initio das chuvas ou aquele mais chuvoso. 

Importa observar a profundidade da cova, pelo fato de serem as sementes de 

gramineas (capins) e leguminosas bastante pequenas. Torna-se necessario planta-las em 

covas bem rasas para que consigam emergir. O espacamento podera ser de 50cm para 

facilitar as capinas que se facam necessarias, como tambem para que as gramineas nao 

abafem as leguminosas. Os sulcos poderao ser feitos manualmente com enxadas, ou 

mecanicamente atraves de sulcadores, cultivadores ou grades leves, sendo que a 

quantidade de sementes que se plantarao podera variar em razao da qualidade da 

semente, da especie a ser plantada e do tipo de plantio adequado. 

As principais gramineas sao: 

• Capim angola - Brachiaria mutica (forsk.) stapf.; Brachiaria decumbens -

Brachiaria decumbens stapf. 

• Capim birwood - Cenchrus setigerus Vahl 

• Capim coloniao - Panicum maximum jacq. 

• Capim Green panic - Panicum maximum jacq. var. trichoglume, Eyles 

cv. petrie 

• Capim jaragua - Hyparrhenia rufa (nees) stapf 

• Capim urochloa - Urochloa mosambicensis (hack) dandy, cv. nixon 

• Capins buffel: buffel biloela, buffel gayndah e buffel americano -

Cenchrus ciliaris L . . , cv. biloela, cv. gayndah, cv. american. 

As principais leguminosas sao: 

• Calopogonium mucunoides, Desv. 

• Centrosema pubescena Benth 

• Desmodium intortum (Mill) Urb. 

• Galactia striata (Jacq) Urb. 

• Leucaena leucocephala (Lam.) de wit. 

• Macroptilium atropurpureum (DC) cv. Siratro. 

• Neonotonia wightii (R. Grah. ex. wight & Am) Lackey 

• Pueraria phaseoloides 

• Stylosanthes guianensis (Aubl. sw.) 

A seguir, uma descricao sucinta das principais gramineas e leguminosas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

15.1 Gramineas - genero brachiaria 

Os representantes desse genero sao na maioria originarios da Africa, 

adaptando-se bem as condicoes brasileiras. 
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As braquiarias tem normalmente bom enraizamento nos nos, em contato com o 

solo, fomecendo a este uma boa cobertura, protegendo-o assim contra a erosao. Isto 

posto, e de concluir-se que a utilizacao da maioria de suas especies e generos na 

formacao de pastagens em areas declivosas surge como uma boa opcao. Recomenda-se 

que apenas parte das pastagens de uma propriedade seja constituida de braquiarias, visto 

que essas especies sao geralmente muito susceptiveis ao ataque de cigarrinhas 

(EMBRAPA, 1983). 

=> Digitaria decumbens Stent 

O capim pangola, nome vulgar desta especie, tem sua origem na Africa do Sul. 

Cresce sob forma de densas touceiras, das quais partem numero so s estoloes que se 

enraizam facilmente, dando origem a novas touceiras, que por sua vez representam 

protecao ao solo contra os processos de erosao. 

No que se refere ao plantio, este e feito por meio de mudas, em sulcos, com 

espacamento variando de 25x25cm ate 100x50cm. 

Este capim adapta-se melhor a solos pesados e bastante umidos, solos de 

baixada e vazantes de acudes. Apresenta tolerancia ao encharcamento, ate mesmo a 

inundacoes. Apesar de nao exigir solos ferteis, pode crescer em terrenos acidos com pH 

4,5 ou em terrenos alcalinos, com pH excedendo a valores de 8,0, respondendo bem a 

adubacao nitrogenada. 

Apresenta boa aceitabilidade pelos bovinos, sendo tambem de bom valor 

nutritivo e tolerante a pastejo pesado. E altamente sensivel ao ataque das cochonilhas e 

das cigarrinhas-das-pastagens, bem como ao virus causador da doenca denominada 

stunt virus disease. 

=> Brachiaria decumbens Stapf 

Conhecida como capim-jaragua ou capim-provisorio, e uma especie perene, de 

porte sub-ereto, muito agressiva, formando rapida cobertura no solo. Gera grande 

quantidade de estoloes, que se enraizam com facilidade, protegendo o solo da erosao, 

mas dificultando, por outro lado, sua consorciacao com leguminosas. Prefere solos de 

boa fertilidade, apesar de ser resistente aos solos acidos e com elevados teores de 

aluminio livre. Exige solos bem drenados, tendo em vista nao tolerar o encharcamento. 

Esta graminea esgota rapidamente o solo, baixando sensivelmente, no terceiro ano, sua 

produtividade, adquirindo coloracao amarelada, caso a manutencao da fertilidade do 

solo nao seja racionalmente feita (DNOCS, 1979). 

Esta especie adapta-se melhor nas regioes com precipitacoes em torno de 

1.000-1.5OOmm/ano, de clima quente e umido, com estacoes secas nunca excedentes a 

4-5 meses (regioes costeiras). E medianamente resistente a seca (DNOCS, 1979). 

Floresce durante quase toda a estacao de crescimento, com boa producao de 

sementes. Contudo, estas apresentam, apos a colheita, um periodo de dormencia de 

aproximadamente 12 meses. A producao de materia seca varia de 8 a 15t/ha/ano, 
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podendo, em condicoes favoraveis para o crescimento, chegar a valores de ate 

36t/ha/ano, com teores de proteina bruta variando de 6-13% (EMBRAPA, 1983). 

Sua propagacao pode ser feita atraves de sementes ou mudas. Normalmente, 

para sementes com valor cultural em torno de 25%, recomenda-se uma taxa de 

semeadura de 4-6kg/ha. 

Uma das desvantagens dessa especie, como forrageira, e a sua grande 

susceptibilidade ao ataque das cigarrinhas-das-pastagens e sua pouca tolerancia a geada 

e a seca, alem de tambem ja se terem observado problemas de fotossensibiliza9ao em 

bovinos em algumas regioes do Brasil (EMBRAPA, 1983). 

=> Brachiaria humidicola Rendle 

E nativa da Africa, onde ocorre em areas relativamente urnidas. E uma 

planta muito eficiente na prote9ao do solo contra a erosao, por produzir grande 

quantidade de estoloes, que se enraizam quando em contato com o terreno, dando-

lhe assim excelente cobertura. Por esta razao, e uma graminea dificilmente 

consorciavel com leguminosas. Suas folhas sao estreitas, um tanto rigidas e 

desprovidas de pelos. 

A produ9ao de materia seca, dependendo dos niveis de aduba9ao e de manejo 

adotados, pode variar de 11-34 t/ha/ano, sendo que a maior parte desta produ9ao se 

concentra no periodo das aguas, haja vista a baixa resistencia a seca que esta especie 

apresenta. 

Sua propaga9ao pode ser feita tanto por mudaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (peda90S de estoloes) como por 

sementes, sendo que nesse ultimo caso se recomenda, para sementes com valor cultural 

em torno de 30%, uma taxa de semeadura de 3-5 kg/ha. 

=> Brachiaria mutica 

E nativa da Africa, sendo comumente conhecida no Brasil como capim-angola. 

E uma planta perene, com habito de crescimento prostrado ou semi-ereto. Os internos 

sao relativamente curtos e os nos cobertos por pelos brancos. Os estoloes podem atingir 

ate 3m de comprimento. 

O capim-angola exige solos de fertilidade media e e adaptavel a terrenos de 

baixada mal drenados e sujeitos a inunda9oes. 

Embora em algumas regioes produza sementes ferteis, esta produ9ao e baixa, 

sendo a propaga9ao feita atraves de mudas (peda90S de estoloes), que se enraizam com 

facilidade. O plantio pode ser feito em sulcos espa9ados de 2m. 

O capim-angola e muito palatavel e seu valor nutritivo e alto, com baixo teor 

de fibras, tendo a particularidade de seu teor de proteina bruta, em condi9oes normais, 

nao cair abaixo das necessidades requeridas pelos bovinos. Entretanto, nao e tolerante a 

pastejo continuo ou pesado. 
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Podera dar boa consorciacao com a leguminosa Kudzu tropicalzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Pueraria 

phaseoloides), visto que estas duas forrageiras se adaptam as mesmas condicoes de solo 

(encharcados e sujeitos a inundacao). 

=> Melinis minutiflora Beauv 

E a grarninea mais utilizada como forrageira no Brasil Central. E perene e cresce 

em forma de touceiras. Os colmos normalmente sao eretos e muito ramificados. As folhas 

sao cobertas por pelos que exsudam uma substantia viscosa e de cheiro caracteristico, o que 

deu a essa especie o nome vulgar de capim-gordura, capim-meloso ou catingueiro. 

Apesar de responder a adubacoes, desenvolve-se bem em terrenos acidos e de 

baixa fertilidade, nao se adaptando, porem, a solos com excesso de umidade. 

O capim-gordura e atacado por cochonilhas e e tido como moderadamente 

resistente as cigarrinhas-das-pastagens. Em outros paises, esta grarninea e atacada por 

um virus que ocasiona uma doenca chamada "Small-leaf: as plantas doentes produzem 

folhas e paniculas com dimensoes reduzidas, podendo a doenca espalhar-se rapidamente 

atraves de insetos vetores. 

As queimadas das pastagens de capim-gordura podem acarretar serios problemas 

de erosao e invasao de ervas daninhas, visto que o repovoamento das pastagens feito por 

esta especie, apos a passagem do fogo, se da em grande parte a custa de sementes. 

Existem tres variedades bem distintas de capim-gordura no Brasil: Roxo, 

Francano e Cabelo-de-Negro. Esta ultima e de porte menor e mais resistente ao pastejo, 

enquanto que o Francano, que se assemelha ao Roxo, e mais vigoroso. 

A propagacao e feita atraves de sementes. O plantio geralmente e feito a lanco e a 

taxa de semeadura para sementes processadas e com valor cultural gira em torno de 25% e 

de 5-7kg/ha. Para sementes nao processadas, esta taxa pode variar de 20-30kg/ha. 

Da boa consorciacao com Centrosema pubescens, Galactia striata e 

Stylosanthes guianensis. 

=> Panicum maximum Jacq. 

Esta grarninea recebe o nome vulgar de capim coloniao, colonho ou capim-

touceira, sendo originario da Africa. E perene, cresce em forma de touceira com colmos 

eretos, atingindo ate 3m de altura. 

Prefere solos arenosos, de boa fertilidade, mas podera produzir bem em solos 

pesados, apesar de seu desenvolvimento, no inicio, ser muito lento. E relativamente 

resistente a seca e rebrota facilmente apos a passagem do fogo. 

Prefere regioes com chuvas abundantes, em torno de l.OOOmm/ano. Porem, 

tem resistido bem a precipitacoes em torno de 650mm/ano. Nao e tolerante ao 

encharcamento e as cigarrinhas-das-pastagens. 
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A propagacao geralmente e realizada por meio de sementes e a taxa de 

semeadura para sementes com valor cultural em torno de 15% e de 4-6kg/ha, com 

profundidade de plantio em torno de 2-3cm. Pode ser tambem propagado atraves de 

mudas. 

Tanto o cultivar coloniao, como os outros da especiezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Panicum maximum, nao 

cobrem bem o solo, em funcao de seu crescimento cespitoso, sua utilizacao em areas de 

topografia movimentada podendo proporcionar o surgimento de problemas de erosao. 

Em solos irrigados e bem adubados o capim coloniao pode produzir ate 50 

toneladas de materia seca/ha/ano. 

Esta graminea requer um manejo adequado, recomendando-se que a entrada 

dos animais no pasto ocorra quando as plantas apresentarem altura media de 60-80cm, e 

que sua saida se de quando as plantas tiverem sua altura abaixado a 15-30 cm. 

O teor de proteina bruta da materia seca, em plantas novas, com 30 dias de 

crescimento, pode atingir valores de ate 22,6%; porem, a medida que a planta 

envelhece, o teor de proteina cai, podendo atingir valores de 8,5% em plantas com oito 

meses de idade. 

=> Cenchurs ciliaris - L . . 

O capim bufalo, nome vulgar desta especie, tern sua origem nas areas secas da 

Africa, Arabia, India e Paquistao, apresentando-se como de maior destaque nas 

pastagens cultivadas das regioes aridas do Nordeste brasileiro. 

Muito resistente a seca, pode apresentar um bom desenvolvimento em regiSes 

com precipitacoes de ate 300mm/ano. Portanto, e o capim mais indicado para a regioes 

semi-aridas, com secas prolongadas e com ocorrencia de regime pluviometrico irregular. 

Adaptando-se melhor em areas secas, nao suporta terrenos sujeitos a encharcamento e 

inundacoes. E muito susceptivel ao ataque de cigarrinhas-das-pastagens . Os capins da 

especie buffel sao muito bem aceitos pelo gado, mesmo quando secos. Possuem alta 

palatabilidade, sendo o mais palatavel de todos o buffel gayndah. 

O capim buffel biloela tern a caracteristica de ser uma graminea perene, com porte 

de 1,50m de altura, aproximadamente, tendo a base do caule bastante desenvolvida, com 

pequenos rizomas abaixo do nivel do solo, onde sao guardadas reservas alimenticias; sendo 

profundo o seu enraizamento. Os cultivares gayndah sao de porte menor, em torno de 1,0m; 

semi prostrados, perfilham mais e as folhas sao menores, sendo tambem mais palataveis. 

Devido ao seu porte, sao os mais indicados para o pastoreio de caprinos e ovinos. Sua 

producao de massa verde, por ano, gira em torno de 27t/ha. 

A semeadura do capim buffel e feita manualmente. A taxa de semeadura 

recomendada para plantio a lanco e em linhas e, respectivamente, del2 e 6-8kg/ha, 

tendo-se observado melhor germinacao quando o plantio e realizado a uma 

profundidade de l-2cm. Todos os cultivares apresentam elevada produ9ao de sementes 

que, por serem leves, disseminam-se com bastante facilidade pelo vento. No plantio em 

covas, sao necessarios de 3-7kg/ha, de acordo com a qualidade da semente. A cobertura 
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das sementes nao e obrigatoria; recomenda-se, porem, que em solos leves, seja feita 

uma cobertura com l,5-3,0cm de terra, o que favorece o estabelecimento do capim. 

O combate as plantas invasoras deve ser realizado da maneira que mais se 

adapte as disponibilidades materiais do proprietario, podendo ser manual, mecanico, 

quimico ou biologico. No combate manual, e comum o uso de enxadas, chibancas, 

estrovengas, facoes etc; no mecanico, a rocadeira mecanica, acoplada ao trator; no 

quimico, emprega-se o herbicida. O combate deve ser realizado de preferencia logo apos 

as primeiras chuvas, quando grande parte das sementes ja tiver germinado, facilitando a 

identificacao dos pontos de maior infestacao da pastagem (EMBRAPA, 1981). 

Consorciam-se muito bem com o siratro, a centrosema e o Stylosanthes 

schofield, sendo que o gayndah e o americano, por seu menor porte, consorciam-se 

ainda com o Stylosanthes humilis e o hamata. 

=> Chloris gayana Kunth 

Conhecida vulgarmente como capim de rhodes, e uma especie perene, que se 

desenvolve em forma de touceira, emitindo estaloes que se enraizam nos nos, dando 

origem a uma nova touceira. 

Exigem solos de fertilidade relativamente alta, de preferencia organicos e bem 

drenados. Sua disseminacao e geralmente realizada por meio de sementes, podendo 

tambem o plantio ser feito por meio de mudas. As sementes devem ser plantadas 

superficialmente, podendo a taxa de semeadura, a depender da qualidade das sementes, 

variar de 3-20kg/ha; para sementes com valor cultural em torno de 30%, recomenda-se a 

taxa de 3-5kg/ha. 

Sua desvantagem como forrageira reside no fato de seu florescimento ser 

muito intenso durante todo o periodo de crescimento, o que provoca diminuicao de sua 

palatabilidade e de seu valor nutritivo. 

O capim de rhodes e uma das gramineas tropicais mais utilizadas na producao 

de feno, em decorrencia da uniformidade de seu crescimento, bem como por apresentar 

colmos relativamente finos. Possui alta resistencia a seca e a geadas, sendo, nao 

obstante, facilmente atacado pelas cochonilhas das pastagens (antonina graminis). 

Apesar de varios serem os cultivares desta especie: katambora, samford, pioneer e 

collide, somente se encontram no mercado national sementes dos dois ultimos. 

Consorciam-se bem com as leguminosas Centrosema pubescens, Neonotonia 

wightii (soja perene) e Macroptilium atropurpureum cv. siratro. 

=> Cenchrus setigerus Vahl. 

Esta grarninea, cujo nome vulgar e Birdwood, e originaria da India e do leste 

da Africa. E planta perene, de florescimento bastante precoce e inflorescencia bem 

semelhante a do buffel, tendo, porem, sementes bastante mais duras. Bem aceita por 
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ovinos e caprinos, seu porte aproxima-se de 0,70cm, com producao de ate 38t/ha de 

massa verde por ano. Nao e muito palatavel aos bovinos. 

Sua disseminacao e facilmente feita por sementes, nao demandando preparo 

do solo, sendo ainda possivel o plantio mecanico. Consorcia-se bem com o Stylosanthes 

humilis e hamata. 

Prefere solos arenosos e de boa aeracao, nao exigindo fertilidade, adaptando-se 

bem as regioes aridas e semi-aridas, resistindo satisfatoriamente em regioes com 

precipitacoes em torno de 250mm/ano, devendo, por isso, ser substituido por buffel nas 

regioes com precipitacoes superiores a 400mm/ano. Nao suportam terrenos encharcados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

15.2 Leguminosas 

=> Macroptilium atropurpureum (DC) cv. siratro 

Este cultivar foi obtido na Australia, atraves do cruzamento de duas linhagens 

de Macroptilium originarias do Mexico (DNOCS, 1979). E uma planta perene, 

trepadeira, trifoliada, com foliolos laterals assimetricos e denteados. A parte superior do 

foliolo e verde e a inferior, devido a presenca de finos pelos, tern coloracao prateada. A 

floracao e abundante, ocorrendo durante quase todo o ano, tendo as flores coloracao 

vermelho-escuro. 

Desenvolve-se bem na maioria dos solos, preferindo, entretanto, aqueles 

medianamente arenosos. Responde satisfatoriamente a aduba9ao fosfatada, apesar de 

nao ser muito exigente no que tange a fertilidade do solo. E uma das leguminosas que 

melhor se adapta a condi9oes moderadas de salinidade do solo, apresentando algo grau 

de tolerancia a seca, em razao de seu profundo sistema radicular. Fixando com 

eficiencia o nitrogenio, e uma leguminosa que persiste bastante, sob pastejo, tendo seu 

maior desenvolvimento durante o periodo das aguas. E muito sensivel ao ataque de 

pragas e doen9as, particularmente as fungicas, que ocorrem sobretudo sob condi96es de 

alta umidade e temperatura. 

As sementes costumam apresentar problemas de dormencia, devido a 

inipermeabilidade de seu tegumento, sendo de recomendar-se sua escarificacao antes do plantio. 

Recomenda-se seu plantio atraves de sementes, que deverao ser inoculadas 

para melhor iixa9ao de nitrogenio. O inoculante devera ser do Grupo I ou Cowpea. 

E uma leguminosa bastante utilizada para o combate da erosao em pomares, 

por dispensar capinas e fornecer ao solo materia organica e nitrogenio. 

=> Stylosanthes spp 

Uma das caracteristicas notaveis do genero Stylosanthes e a sua capacidade de 

extrair e utilizar o fosforo de solos muito pobres deste elemento. Os Stylosanthes darao 

uma boa resposta a aduba9ao fosfatada, da mesma materia que as demais leguminosas, 

mas, enquanto estas ultimas necessitam de um teor razoavel de fosforo para preencher 
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completamente sua funcao, principalmente de fixacao de nitrogenio, os Stylosanthes 

darao resultados satisfatorios. mesmo em condicoes de carencia de fosforo. 

No Brasil, existem as seguintes especies: S. angustifolia, S. capilata, S. 

guyanensis, S. scabra, S. viscosa, S. hamata e S. leiocarpa, entre os outros. Os 

Stylosanthes humilis e hamata adaptam-se bem em regioes de baixas precipitacoes 

(350mm/ano). O Stylosanthes guyanensis adapta-se melhor em regioes de maiores 

precipitacoes anuais. 

=> Stylosanthes humilis 

O nome vulgar desta leguminosa e alfafinha do Nordeste, Townsville Stylo, 

Erva-de-Ovelha. E uma planta anual, nativa do Nordeste do Brasil e de varias outras 

regioes das Americas. Adapta-se grande variedade de solos de baixa fertilidade, 

regenerando-se bem a partir das sementes por ele produzidas, mesmo em solos argilosos 

e de estrutura superficial compacta. Nao tolera areas alagadas, preferindo os solos de 

textura mediana e de boa drenagem. Sua melhor utilizacao esta condicionada as regioes 

com precipitacoes pluviometricas em torno de 400 a 1.200mm/ano, distribuidos por 4-6 

meses e com estacao seca bem deflnida. 

E uma leguminosa muito pouco exigente em solos, requerendo pouca chuva. 

Quando seca, produz feno contendo cerca de 12% de proteina. As sementes sao ricas em 

proteinas (45%), fonte basica de alimentacao animal durante a seca. O humilis por ser 

anual, suporta pisoteio pesado, desde que seja preservado durante a epoca de floracao e 

frutificacao. 

=> Stylosanthes hamata 

A primeira vista, o S. hamata e muito semelhante ao S. humilis. Porem, seu 

porte e maior, mais ereto e menos espalhado que o deste ultimo. As sementes sao mais 

alongadas e tem o "gancho" mais curto e menos curvo que o S. humilis. Por ser bianual 

e semi-perene, produz mais massa e sua producao e bem distribuida durante o ano. Nao 

tolera fogo e produz muitas sementes, regenerando-se rapidamente por auto-semeio, 

desde que em condicoes adequadas. 

=> Leucaena leucocephala (lam.) de wit 

A leucena e uma leguminosa perene, arborea, com folhas bipinadas e flores de 

coloracao graduada de branco a amarelo, com raiz pivotante extremamente profunda, 

originaria da America e disseminada por toda regiao tropical. Desenvolve-se muito bem 

em solos profundos e bem drenados, de fertilidade media, nao se adaptando a solos 

acidos ou alagadicos. Apresenta crescimento vigoroso, chegando, sob condicoes ideais, 

a produzir 40t/ha de massa verde por ano, com elevado teor de proteina. Seu 

desenvolvimento inicial e bastante lento, levando de 1,5-2 anos para se implantar. Com 

elevada taxa de produtividade de sementes, recupera-se rapidamente apos podas 

pesadas. 
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Existem numerosas variedades de leucena, utilizadas para diversos fins: lenha, 

carvao, madeira, adubacao verde, celulose e, especialmente, forragem. A leucena e 

altamente palatavel e pode ser consumida verde, seca, fenada ou ensilada, tanto jovem 

como madura. 

As sementes de leucena apresentam tegumento duro, o que provoca um baixo 

indice de gerrninacao, bastando coloca-las em agua quente a 80°C, temperatura de initio 

de fervura, por tres a quatro minutos, para que a gerrninacao seja elevada e mais 

uniforme. Recomenda-se que o plantio se faca apos este tratamento, sendo que, 

espalhadas, as sementes secarao para plantio posterior. 

O plantio deve ser feito no initio do periodo chuvoso. Em regioes de baixa 

precipitacao e distribuicao irregular, recomenda-se o preparo de mudas. O plantio da 

sementeira deve ser feito dois a tres meses antes do transplantio, devendo este realizar-

se quando o solo estiver bem umido. Em areas ainda nao cultivadas com leucena, deve-

se, quando possivel, fazer a inoculacao das sementes com Rhizobiu especifico, a 

proporcao de cerca de 5g de inoculante por quilo de sementes da leguminosa, 

imediatamente antes do plantio. 

O espacamento a adotar-se dependera sobremaneira das condicoes climaticas 

da regiao, bem como do tipo de manejo que se pretende dar a cultura. Em regioes com 

precipitacao acima de 800mm/ano, planta-se geralmente em fileiras espa9adas de 2m, 

com 20 plantas/m linear. Nas regioes com precipita96es mais baixas, este espa9amento 

deve ser maior. Durante os dois ou tres primeiros meses seguintes a germina9ao, a 

leucena deve permanecer livre de competi9ao das ervas daninhas, ja que as plantas 

jovens, logo apos a germina9ao, sao muito sensiveis ao ataque de formigas, sendo 

portanto, necessarios cuidados no tocante a este aspecto. 

A leucena contem um aminoacido chamado mimosine, apto a causar 

intoxica9ao nos animais que, como primeiro sintoma, come9am a perder os pelos. Nao 

deve, portanto, entrar em grandes proposes na dieta dos ruminantes. Em um bom 

sistema de manejo, a leucena deve contribuir com aproximadamente 30% da 

alimenta9ao dos bovinos. A introdu9ao do gado nas pastagens desta leguminosa devera 

ser gradual e paulatina, para sua melhor adapta9ao a este tipo de alimento. A leucena 

recupera-se bem apos pastejo pesado, sendo suas folhas bastante apreciadas pelo gado, 

por nao terem vagens pontiagudas capazes de ofender seu estomago e por manter-se sua 

folhagem verde, mesmo durante a seca (DNOCS, 1979). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

16. PIMENTA-DO-REINO (Schizolobium parahiba) 

A pimenta-do-reino e uma cultura milenar, explorada ao longo dos seculos, 

principalmente pela India, sendo objeto de comercio entre o Oriente Medio e a 

Euro pa. A entrada da pimenta-do-reino no Brasil ocorreu no seculo X V I I . Todavia, a 

era da pimenta congou na decada de 30, com a introdu9ao do cultivar Cingapura 

BRA-019 por imigrantes japoneses que se fixaram no Estado do Para (Tome-A9u). 

Com isso, ja na decada de 50, o Brasil passou de importador a exportador desta 

especiaria. 
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Seus principals cultivares sao: 

• Bragantina BRA 124: cultivar de precocidade media, com pequena 

producao ja no segundo ano apos o plantio, exigente em solo e pouco 

tolerante a deficits' hidricos. Apresenta espigas de tamanho grande, o que 

facilita as colheitas. 

• Cingapura BRA 019: cultivar de precocidade media, com pequena 

producao ja no segundo ano apos o plantio, pouco exigente em solo e 

tolerante a deficits hidricos. Apresenta espigas de tamanho pequeno 

• Guajarina BRA 353: cultivar precoce, apresentando boa producao ja no 

segundo ano apos o plantio. Pouco exigente em solo e tolerante a deficits 

hidricos. Apresenta espigas de tamanho medio. Tem apresentado baixa 

tolerancia a fusarium com mortes ja no segundo ano e reduzida vida ut.il. 

• Iacara: cultivar de precocidade media, com pequena producao ja no segundo 

ano apos o plantio. Pouco exigente em solo e muito tolerante a deficits
1 

hidricos. Apresenta espigas um pouco maiores que a Cingapura BRA 019. 

O processo de multiplicacao usado no viveiro e bastante refinado, produzindo 

mudas de alta qualidade, com registro no Ministerio da Agricultura. 

Para tutores, sao usadas madeiras de lei com durabilidade de 10 anos ou mais. 

As pesquisas com madeira de eucalipto tratado e postes de cimento nao revelaram um 

bom desempenho das plantas, que nao se fixam aos tutores, ocasionando baixo 

desenvolvimento e necessidade de amarrios mais frequentes. 

O uso de tutores vivos de guapuruvu (schizolobium parahiba), erythrina 

(erythrina fused) e gliricidia, (gliricidia sepium) limita-se a pequenos plantios, com 

emprego de mao-de-obra familiar. 

A cultura da pimenta-do-reino apresenta um alto rendimento por hectare, com 

elevada extracao e exportacao de nutrientes. Para produzir um quilo de pimenta sao 

necessariosN-19,75g; P-l,93g; K-20,79g; Ca-6,70g e Mg-2,78g. 

No initio do florescimento, a concentracao de nutrientes nas folhas deve ser 

igual ou superior a N-2,80%; P-0,14%; K-2,00%; Ca-1,00%; Mg-0,30%; S-0,20%; B-

25mg/kg(ppm); Cu-8mg/kg; Mn- 0 mg/kg; Fe-200 mg/kg; Zn- 0 mg/kg 

Para um bom programa de adubacao, deve-se efetuar analise de solo e foliar e 

calcular doses de fertilizantes, os resultados da analise devendo considerar a eficiencia 

dos adubos e a producao obtida e esperada. 

O espacamento a ser utilizado depende do tipo de tratos culturais e das 

maquinas a serem utilizados. Os espacamentos minimos devem ser de 2,0x2,5m para os 

cultivares Cingapura BRA-019 e Iacara, e de 2,5x2,5m para os cultivares Bragantina 

BRA-124 e Guajarina BRA-353. 

Para areas planas, em regioes passiveis de altas precipitacoes em periodos 

curtos (possibilidade de encharcamento), preferir o cultivo em camalhoes, sendo certo 

que a pimenteira nao suporta drenagem deficiente. 
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Para seu pleno desenvolvimento, a pimenta-do-reino requer de 2.000-

2.400mm de chuva por ano. Para regioes com indices pluviometricos inferiores, 

necessario complementar com irrigacoes, com o emprego preferencial de sistemas de 

irrigacao por aspersao-convencional, pivo central ou microaspersao. Antes da floracao, 

um periodo seco ou sem irrigacao ajudara a concentrar a florada e a colheita. 

Varias doencas atacam a cultura da pimenta-do-reino, sendo a iusariose, 

causada por fusarium solani f. sp. piperis, e a virose as mais importantes. Um fator 

favoravel ao desenvolvimento da fusariose e a baixa drenagem do solo, sendo que o uso 

de materia organica retarda o seu aparecimento. A virose causada pelo virus do mosaico 

do pepino (CMV) tern como transmissores os pulgoes, sendo, portanto, desejavel que a 

cultura esteja em local afastado do cultivo de curcubitaceas (abobora, pepino, maxixe 

etc). 

A produtividade media brasileira aproxima-se de 2.000kg/ha, sendo que 

culturas bem conduzidas, como no Espirito Santo, por exemplo, chegam a 8.000kg/ha. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

17. PINUS E EUCALIPTUS (Pima sp.; Eucalyptus sp.) 

O eucalipto e uma arvore exotica que nao pertence a flora natural do Brasil. Tern 

sua origem da Australia no initio deste seculo. Cada especie apresenta caracteristicas 

diferentes, destinando-se as mais diversas aplicacoes. Algumas especies foram selecionadas e 

desenvolvidas geneticamente para as condicoes de clima e de solo de diversas regioes do pais. 

Ha eucaliptos que se adaptam muito bem a regioes com temperaturas de 35°C, e outros que 

suportam o frio de ate -18°C. Quando plantado de forma adequada e manejado corretamente, 

torna-se um elo importante para a natureza, dado que seu plantio podera recuperar areas 

degradadas com resultados satisfatorios. As areas de reflorestamento sao renovaveis, o que 

torna esta especie de vital importancia, quando se trate de utilizacao de madeira para diversos 

fins, como producao de carvao para a siderurgia e de celulose para a industria de papel, para 

obtencao de postes, producao de dormentes de ferrovias, industria de moveis, entre outros, 

alem de se tornar um aliado da preservacao ambiental. 

Assim como a maioria das culturas, o eucalipto necessita de deterrninados cuidados 

para sua boa producao e desenvolvimento. Diversos sao os metodos que se podem utilizar 

para a avaliacao do nivel de fertilidade do solo, com vistas as necessarias recomendacoes de 

aduba9ao: analise quimica e metodo de amostragem do solo, analise quimica de tecidos 

vegetais, diagnostico de sintomas visuais de deficiencia nutritional, ensaios de campo. 

A producao de mudas tem sido realizada atraves de dois metodos: metodo sexuado, 

quando a producao se da por meio de sementes, e metodo assexuado, quando por meio de 

propagacao vegetativa. 

O preparo da area para cultivo devera ser iniciado com a limpeza do terreno. A 

partir dai, iniciam-se os trabalhos de ara9ao e gradagem, que devem ser realizados 

preferencialmente apos as chuvas ou com solo urnido. Havendo necessidade, a 

gradagem podera ser feita duas vezes. Devera ser feito um planejamento dos aceiros, 

com no minimo 6m de largura em todo o perimetro da area, facilitando a preven9ao e o 
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combate a incendios; os carreadores internos em areas inclinadas deverao ser tracados 

em sentido bem suave, cortando as aguas, de modo a nao serem prejudicados pela 

erosao. Apos a limpeza do terreno, devera ser iniciado o combate as formigas sauva, 

quenquem ou outras. 

O espacamento recomendado e de 3mx 2m, perfazendo 6m
2 de area por 

arvore, 1.666 plantas/ha. O alinhamento podera ser feito atraves de cordas, conforme o 

espacamento desejado. 

Em terrenos inclinados, a cova deve ser feita com 30cm de largura por 30cm de 

profundidade e aterrada. Em seguida, deve-se colocar o adubo. O plantio deve ser efetuado 

nas primeiras chuvas, utilizando-se uma enxada pequena para a abertura das covas e 

colocacao das mudas. 

Cuidados especiais devem ser tornados quando do transporte das mudas do viveiro 

de producao para o local do armazenamento, devendo ser estas acondicionadas corretamente 

em sacos plasticos ou em tubetes de polipropileno. 

Antes do plantio, deve-se veriflcar se na area ha cupim, ja que cortam as raizes, 

provocando a morte da planta. 

18. SISAL (Agave sisalana Perrine) 

O sisal e uma planta herbacea, semixerofila, nativa das regioes 

semideserticas do hemisferio ocidental. No Brasil, e cultivado para a producao de 

fibras texteis, classiflcadas como floras "duras" ou estruturais, utilizadas na 

manufatura de cordas, barbantes, cordeis, tapetes e outros produtos afins. Agave 

sisalana, a especie mais cultivada, e mais exigente em materia de solo e clima, 

produzindo ate 700 folhas no ciclo (6-8 anos), contra 180-240 folhas produzidas pelo 

agave comum em 5-15 anos. O ciclo medio de vida do sisal comum e de 8 anos, ao 

termino do qual a planta entra em floracao, morrendo sem frutificar, o que nao 

acontece com o hibrido, que frutiflca. 

Caracteriza-se por um sistema radicular flbroso, fasciculado, emergindo da 

base do pseudo-caule (roseta). Produz rizomas de gemas que se situam na base da 

planta, abaixo do nivel do solo. Seu diametro varia de l,5-3cm, desenvolvendo-se 

longitudinalmente, com diferentes comprimentos e a uma profundidade que varia de 5-

15cm. As folhas sustentam-se a partir do caule, principal estrutura da planta. Suas folhas 

sao grandes, variando de l,2-2,0m de comprimento, dispostas em espirais, em geral 

carnosas, duras, de coloracao verde-lustrosa, convexas e canaliculadas na parte superior, 

apresentando apice pungente, margem irregularmente acauleada e pendao floral de 

aproximadamente 6-9m de altura porl5cm de diametro. As folhas, que se inserem no 

caule em forma de espiral ascendente, formam rosetas e fornecem fibras texteis de boa 

qualidade, muito utilizadas nas industrias de cordoalha em geral. O genero, pertencente 

a familia Agavaceae, abrange um grupo de quase trezentas especies vegetais, que 

ocupam posicao de destaque entre as plantas nativas caracteristicas das regioes 

semideserticas. 
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AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA maior parte das plantacoes brasileiras de sisal concentra-se nas regioes 

semi-aridas, com altitude de ate 600m e precipitacao pluviometrica media anual entre 

600-1.250mm. Na regiao Nordeste (EMBRAPA, 2000), cuja temperatura media anual 

situa-se em torno de 30°C, a pluviosidade varia entre 400-700mm anuais e a umidade 

relativa do ar media e de 60%. A cultura do sisal requer ainda grande intensidade de luz 

e chuvas regulares, sabendo-se que umidade excessiva e estiagens prolongadas sao-lhe 

prejudiciais. 

Os solos mais indicados sao aqueles de textura media (areno-argiloso, argilo-

arenoso), permeaveis, com profundidade minima de 0,5m, boa condicoes de drenagem e 

de fertilidade, ricos em calcio, magnesio e potassio. Apresentam limitacoes para areas 

compactadas e encharcadas, podendo ser cultivados em solos com pH variando entre 

5,5-6, declividade abaixo de 5%. 

Sua propagacao e realizada atraves de filhotes e bulbilhos. Os filhotes ou 

rebentoes, como normalmente sao chamados, sao mudas que nascem ao lado das 

plantas-mae, ligando-se a elas atraves de rizomas. Os bulbilhos sao pequenas plantas 

que se desenvolvem nos pendoes florais, apos a queda das flores. 

Os seguintes aspectos devem ser observados, na utilizacao dos rebentos 

(EMBRAPA, 2000): a planta-mae deve ser sadia, com bom desenvolvimento 

vegetativo, estar em franca producao e em boas condicoes fitossanitarias; os rebentos ou 

filhotes selecionados devem ter a mesma idade e tamanho, bem como o diametro de 

seus bulbos, o estado de maturidade da planta mae deve ser verificado e, na hipotese de 

emissao de pendao floral, devem-se descartar seus filhotes. Recomendam-se, para o 

plantio dos rebentos, mudas com altura de 40-50cm. Na hipotese de plantio por 

bulbilhos, deve-se considerar a necessidade da formacao de um viveiro localizado em 

terreno fertil, com boas condicoes de drenagem e de irrigacao, devendo situar-se 

proximo a area de plantio. Os bulbilhos selecionados deverao ser de tamanho superior a 

10cm e, de preferencia, isentos de espinhos nos bordos laterals. A escolha dos bulbilhos 

deve levar em consideracao a produtividade, o porte, o vigor e o desenvolvimento do 

pendao floral da planta-mae, devendo seu plantio ser feito no viveiro, respeitado o 

espacamento de 20cm entre plantas e de 50cm entre linhas, permanecendo neste local 

ate atingir altura de 40 a 50cm, quando as plantas deverao ser transplantadas para um 

local definitivo. 

Deve-se limpar o terreno antes do preparo do solo, que se faz com uma aracao 

por meio de arado de discos, complementado com uma gradagem leve. Recomenda-se a 

adocao de praticas conservacionistas quando o relevo da area revelar-se movimentado, 

para evitar-se problemas de degradacao do solo, sobretudo no primeiro ano de 

instalacao da cultura (EMBRAPA, 2000). 

A densidade do plantio deve situar-se na faixa de 4-6 mil plantas/ha. No 

Nordeste, os agricultores adotam o sistema de fileiras simples, preferindo o 

espacamento de 2xlm, para uma populacao de 5 mil plantas/ha. Adotam-se, tambem, 

espacamentos de 2x2m e de 1,5x2m, com uma densidade media de 3.350 pes/ha. Para 

um cultivo mais tecnico (EMBRAPA, 2000), recomenda-se o espacamento de 

2,5x0,8m, ou de 2,8x0,7m, com densidade de 5.000 plantas/ha, possibilitando a 

implantacao de culturas intercalares nos dois primeiros anos, alem de algumas 

operacoes tratorizadas, como o roco e transporte das folhas. E possivel, ainda, 
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consorciar-se esta cultura com as pecuarias bovina, caprina e ovina. Se se tratar de 

consorcio com bovinos, o espacamento mais recomendado deve ser de 3x1,8m, com 

densidade de 1.850 plantas/ha, permitindo assim uma ampla circula9ao dos animais para 

o pastejo em volta das plantas. 

No tocante a epoca do plantio, o sisal pode multiplicar-se por bulbilhos e 

por rebentoes. O ideal e fazer viveiros de mudas, por bulbilhos, no periodo de maio 

a outubro, com plantio em local definitivo no mes de outubro do ano seguinte. O 

espa9amento a adotar-se deve ser em flleiras duplas de l x l m , espa9adas entre si de 

3 m. O plantio deve ser efetuado em linhas de nivel e as capinas em ruas alternadas. 

Durante os primeiros anos, e de se admitir cultura intercalar entre as linhas duplas, 

de mandioca, feijao ou milho, devendo a area ser mantida limpa ou ro9ada, maxime 

as linhas duplas. A cultura do sisal nao tem apresentado, no Brasil, graves problemas 

de pragas ou de doen9as. Se repetida a cultura por varios ciclos no mesmo solo, sem 

aduba9ao adequada, podem surgir sintomas de deficiencia de potassio, com necrose 

na base das folhas, o que se pode corrigir com aplica9ao de aduba9ao potassica a 

40kg/ha. 

No Nordeste, o sisal e cultivado sem nenhuma aduba9ao, dada sua rusticidade, 

o mesmo apresentando um bom desenvolvimento vegetativo. Verifica-se seu consorcio 

com culturas alimentares como milho, feijao ou forrageiras, com capim buffel, palma 

forrageira e leucena, visando fornecer o alimento ao homem ou aos animais nas epocas 

de maior escassez alimentar. 

O sisal e bastante sensivel a concorrencia das ervas daninhas, especialmente 

nos primeiros anos, sendo por isso de se recomendarem 2-3 capinas no primeiro ano, 

dependendo da incidencia das invasoras. No segundo ano, uma ou duas capinas 

bastarao, podendo ser uma logo apos o inicio do inverno e a outra no final. As limpas 

podem ser feitas com cultivador a tra9ao animal ou, entao, tratorizadas com uma grade 

leve, quando o espa9amento entre flleiras o permitir Em ambos os casos, recomenda-

se a limpa manual entre as plantas de sisal como complemento das opera96es 

anteriores. 

As principals pragas do sisal sao: cochonilha, joaninha, vespas, fungos. As 

doen9as sao decorrentes de desequilibrio nutricional e da estagna9ao de agua no 

solo. 

O periodo ideal para o plantio do sisal e o inicio da esta9ao chuvosa. As mudas 

devem ser colocadas verticalmente, nem muito superficiais nem muito profundas, 

perfeitamente alinhadas para facilitar, inclusive, os tratos culturais. 

O primeiro corte deve ser feito quando a planta completar 36 meses de idade, 

tendo atingido seu pleno desenvolvimento. Ao completar este periodo, cada planta 

possui, em media, 70-80 folhas, ou seja, o numero ideal para o primeiro corte, que 

deve ser de 50-70 folhas que devem ser cortadas bem rentes ao tronco, para o 

aproveitamento integral de suas fibras. Jamais devem-se retirar todas as folhas das 

plantas. O procedimento correto deve ser deixar 24 folhas apos o primeiro corte e 16 

nos seguintes. 
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19. SORGO (Sorghum hicolor - L . Moench) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O sorgo e uma planta anual pertencente a familia das Gramineae, genero 

Sorghum, que se caracteriza por uma grande producao de massa e graos semelhantes aos 

do milho, servindo para pasto, feno e silagem. Os cultivares de colmo, sucoso e doce, 

tambem conhecidos como sacarinos, sao muito utilizados para silagem, podendo ser 

usados como substitutos da cana-de-aciicar para a producao de alcool ou de acucar. 

Compreende especies anuais e vivazes. Atingindo a altura de 1 -4m, tern varios 

caules por pe (afilhamento), cada um com uma influencia terminal do tipo paniculado, 

uma espiga sessil, fertil, acompanhada por duas espiguetas estereis pedunculadas, que 

caracterizam o genero. 

O Nordeste oferece condicoes favoraveis a sua cultura, uma vez que o sorgo e 

resistente as baixas e irregulares precipitacoes pluviometricas que ocorrem na regiao. E 

uma cultura tolerante a diversas condicoes de solo, devendo ser cultivado 

principalmente naqueles locais em que as chuvas se revelam insuiicientes para a cultura 

do milho. 

O Nordeste oferece condicoes favoraveis a sua cultura, uma vez que o sorgo e 

resistente as baixas e irregulares precipitacoes pluviometricas que ocorrem na regiao, 

requerendo temperatura entre 27-32°C. para o seu desenvolvimento. 

Pode ser cultivado satisfatoriamente em solos que variam de argilosos a 

ligeiramente arenosos. Entretanto, exige solos bem preparados, com acidez corrigida, 

bom teor de materia organica, pH entre 5,5 e 6,5, topografia plana e nao muito urnidos. 

Os solos mal drenados sao os unicos que nao se recomendam para esta cultura. Os solos 

aluviais prestam-se muito bem ao cultivo do sorgo, desde que adequadamente 

preparados. 

Quanto ao preparo, o solo deve ser bastante destorroado, de modo a facilitar a 

emergencia das plantas. O sorgo deve ser semeado em sulcos rasos, com cerca de 5cm 

de profundidade, colocando-se de 15-20 sementes/m linear, cobertas com 3cm de terra. 

A abertura dos sulcos podera ser feita com o riscador, enxada ou outro implemento 

similar. Plantios de sorgo tambem poderao ser efetuados em covas, principalmente 

quando em consorcio com outras culturas. Para os sorgos graniferos, recomenda-se uma 

distancia entre as fileiras de plantas ou entre os sulcos de 0,75m, enquanto que, para os 

sorgos forrageiros, aconselha-se uma distancia de 0,50m. Para efetuar o controle da 

erosao, recomenda-se o plantio em m'vel, associado com terraceamento em areas com 

declive superior a 3%. 

O sorgo tern a capacidade de permanecer dormente durante o periodo seco, 

crescendo novamente sob condicoes satisfatorias, sendo certo que possui boa resistencia 

a dissecacao. As variedades de sorgo revelam consideraveis diferencas, no que tange as 

caracteristicas da planta e do grao, bem como as respostas fisiologicas aos fatores 

ambientais. 

Quando o nivel das pragas puder causar danos a producao, recomenda-se o 

tratamento das sementes com inseticidas para controle das pragas de solo, bem como 
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pulverizacao para controlar lagartas e pulgoes. Certas praticas contribuem para evitar a 

infestacao da cultura pela mosca do sorgo, sua infestacao na cultura, como a rotacao de 

culturas, a evitacao de plantios sucessivos ou proximos a outras culturas de sorgo. Para 

o controle de doencas, recomenda-se a rotacao de culturas, o uso de cultivares 

resistentes e o tratamento de sementes com fungicidas. 

Algumas pragas merecem destaque, podendo-se citar: lagarta-do-cartucho -

Spodoptera frugiperda; pulgao - Rhopalosiphum maidis; lagarta elasmo - Elasmopalpus 

lignosellus; mosca do sorgo - Contarinia sorghicola; gorgulho - Sitophilus zea mais; 

traca-dos-cereais - Sitrotroga cerealella etc. As doencas do sorgo, no Brasil, nao tem 

expressao economica importante, podendo-se citar a ocorrencia de casos de pouca 

gravidade de cercosporiose, ferrugem, antracnose, helmintosporiose e curvularia. 
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VI. O ASSENTAMENTO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este trabalho reune uma avaliacao da capacidade de aptidao das terras para 

fins agropecuarios e silviculturais, estabelecendo um conjunto de medidas passiveis de 

nortear e servir de base a formulacao de pianos de desenvolvimento e de recomendacdes 

tecnicas que possam subsidiar tomadas de decisoes relativamente a problemas referentes 

as questoes de uso, manejo e conservacao dos solos, sem os riscos de sua degradacao, 

transformando-os em areas potencialmente aptas a uma exploracao racional, 

economicamente viavel. 

Neste sentido, e seu objetivo especifico a apresentacao de dados referentes a 

area, reunindo um elenco de condicoes de aptidao - com ou sem restricoes - e de 

inaptidao pedoclimatica, levando-se em consideracao a necessidade de se conhecer e 

amp liar seu desempenho economico. Sua execucao exigiu um conhecimento 

aprofiindado do meio fisico, principalmente no que tange aos estudos de solos e clima, 

objetivando uma orientacao mais especifica de seus fatores limitantes, sobretudo 

daqueles relacionados diretamente com o desenvolvimento das culturas. 

Para tanto, procedeu-se a coleta de informacoes sobre as caracteristicas 

ambientais predominantes na area do assentamento, visando-se um melhor 

entendimento do espaco onde este se situa, com o proposito de se estudar, conhecer seus 

potenciais e definir suas aptidoes pedoclimaticas. Com este fito, entre outros, 

estudaram-se e pesquisaram-se dados referentes aquelas culturas especificas, solo, 

clima, condicoes meteorologicas e manejo do solo. 

As informacoes espaciais de aptidao pedoclimatica das culturas adaptadas ao 

Assentamento Venancio Tome de Araujo, situado no Municipio de Campina Grande, 

PB, sao apresentadas em mapas georreferenciados, tendo sido descritas de acordo com 

as informacoes contidas em Paraiba (1978) e trabalho de campo realizado pela equipe 

tecnica da ENGERH - Engenharia, Geoprocessamento e Recursos Hidricos Ltda. 
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1. CARACTERISTICAS GERAIS DA AREA 

1.1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Local izacao e C l i m a 

O Assentamento Venancio Tome de Araujo localiza-se no Municipio de 

Campina Grande, PB (Figura 1), na Microrregiao Agreste da Borborema Oriental (97), 

cujas coordenadas sao 7°18'00" e 7
021'34"de Latitude Sul e 36°00'35" e 36°04'18" de 

longitude Oeste, ocupando uma area de 2.482,1050ha, de acordo com os dados 

levantados pelo INCRA, (1998). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mapa de Divisao Polm'ca do Estado da Paraiba zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Localizagao da Area de Estudo 

Figura 1 - Localizacao do Assentamento Venancio Tome de Araujo 

Localiza-se na Microrregiao de Campina Grande, em que o clima tern carater 

heterogeneo, apresentando grande variabilidade, dependendo da localizacao 

considerada. Assim, o Assentamento sofre influencia dos climas que predominam nesta 

Microrregiao, ou seja, apresenta caracteristicas de clima Mediterraneo quente ou 

nordestino de seca atenuada, ou Mediterraneo quente, ou nordestino de seca media com 

periodos secos variando entre 4-7 meses, segundo Gaussen, e indice xerotermico entre 

100-150. Segundo Koppen, esta situado na regiao de transicao entre clima semi-arido 

quente tipo Bsh e clima quente e umido com chuvas de outono-inverno tipo As'. A 

temperatura media segundo o INMET - Instituto Nacional de Meteorologia e 

Departamento de Ciencias Atmosfericas da Universidade Federal da Paraiba, gira em 

torno de 22°C com umidade relativa variando de 75-83% e precipitacao media 

aproximada de 730mm/ano (serie de 10 anos). 

A Tabela 4 mostra a distribui9ao pluviometrica durante no periodo de 1994 a 

2000 e medias mensal e anual, de acordo com os dados fornecidos pelo Laboratorio de 

Meteorologia Recursos Hidricos e Sensoriamento Remoto da Paraiba-LMRS (2000). A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

91 



Estdgio Supervisionado:. Iptiddo Agricola do AssentamentozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I endncio Tomi dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Arai'tjo 

INCRA/UFPB/A TECEL/ENGERH zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

coleta de dados foi realizada na Estacao Meteorologica instalada em Sao Jose da Mata, 

distrito de Campina Grande, PB e na EMBRAPA em Campina Grande, PB. Os dados de 

precipitacao provavel em nivel de 75% de probabilidade (PP75%) foram obtidos atraves 

de Hargreaves (1973) .Os dados de Evapotranspiracao referencial mensal e diario foram 

obtidos atraves de Dados Basicos Climatologicos do Nordeste, SUDENE (1984). 

Municipio/Estacao 

Precipi-

tacao 

(mm) 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANUAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Campina Grande 

/S.Jose da Mata 
2000 75.1 289.1 29 A 158,5 98,6 217,0 176,7 144,3 96,1 23,0 7,2 57,6 1.314,7 

Campina Grande 

/S.Jose da Mata 
1999 3.2 17,2 67,4 15.1 61,1 28,0 105,5 48,6 14.7 26,2 0.0 17.6 404,6 

Campina Grande 

/S. Jose da Mata 
1998 10,2 0.8 54,3 27,2 31,1 27,0 58,7 123,1 4.4 15,1 0.0 6.6 358.5 

Campina Grande 

/EMBRAPA 
1997 7,4 117,8 88.8 91,6 136,3 41.7 83,8 46,9 12,6 0,9 1.8 51,8 681,4 

Campina Grande 

/S.Jose da Mata 
1996 0.0 7,2 52,4 98,1 64,4 63,5 85,8 30,3 0.0 0,0 0,0 0,0 401,7 

Campina Grande 

/EMBRAPA 
1995 4.1 15,9 53,9 132,2 60,2 169,8 170,2 19,3 3,3 2,7 15,0 0,0 646,6 

Campina Grande 

/EMBRAPA 
1994 17,1 15,6 142,5 84,7 180,6 244,5 143,1 54,9 90,2 4,9 2,4 60,0 1.040,5 

Campina Grande 

/S.Jose da Mata 
Media 50,7 107,0 151,6 147,3 48,0 23,2 14,8 3,3 1,2 1,7 8,3 16,4 589.8 

Campina Grande PP75% 7.0 12,0 23,0 49,0 60,0 71,0 63,0 34,0 7,0 2,0 1,0 4,0 612,0 

Municipio/Estacao 

Evapo-

transpi-

racao 

(mm) 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANUAL 

Campina Grande ETR 161,2 142,8 139,5 114,0 89,9 75,0 80,6 99,2 126.0 151,9 156.0 161,2 1.497,3 

Tabela 4 - Distribuic3o Pluviometrica no Periodo de 1994-2000 Precipitacao Media Mensal e Anual e 

Evapotranspiracao Referencial, Registrada no Municipio de Campina Grande-PB 

Fontes: L M R S (2000), Hargreaves (1973) e S U D E N E (1984) 

1.2 Geologia 

A geologia da area de estudo esta representada por: 

(a) Pre-Cambriano Indiviso: que em sua grande maioria se encontra inserido 

no Complexo Gnaissico-Migmatitico (p€gn) incluindo calcario cristalino 

(ca). Esta unidade apresenta uma associacao litologica variada e 

complexa, predominando os biotita-gnaisses, biotita-muscovita gnaisse, 

biotita hornblenda gnaisse, leptinitos e migmatitos, estes representados 

principalmente por epibolitos e diadisitos. Entre a confluencia do rio Sao 

Pedro e riacho Bodocongo, encontra-se uma pequena area cujo material de 

origem se refere as Rochas Granitoides: granitos, granodioritos, tonalitos, 

monzonitos (pegr); 

(b) Holoceno: representado na area pelos aluvioes dos riachos Logradouro, 

Rio Goncalo e do rio Sao Pedro, que apresentam faixas aluvionais 
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muitos estreitas, cuja composicao litologica e areia, silte e argila 

(CDRM, 1982). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3 Geomorfologia e Relevo 

No tocante a geomorfologia, o referido Assentamento encontra-se inserido no 

Planalto da Borborema, que se constitui no mais importante acidente geograrlco da 

Regiao Nordeste, exercendo na Paraiba um papel de particular importancia no conjunto 

do relevo e na diversificacao do clima. A unidade geomorfologica denominada 

Superficie de Planalto ou Superficie dos Cariris, onde se situa o Assentamento ora 

diagnosticado, representa uma das unidades mais amplas e regulares no conjunto da 

Borborema. Ocupa a porcao da Superficie do Planalto da Borborema, cujo nivel e 

definido como mais baixo, com altitudes variando entre 400-500m. Esta porcao e 

considerada como a parte mais expressiva da Superficie do Planalto, porquanto a sua 

suave inclinacao, dirigida para o sul, conduz seus cursos d'agua intermitentes para o rio 

Paraiba. O relevo que ai ocorre apresenta-se bastante uniforme, predominando o suave 

ondulado em quase toda sua extensao (aproximadamente 80% da area total do imovel), 

totalizando cerca de 1.985,6840ha, quase sempre entrecortado por areas de relevo piano 

ou quase piano que, por estarem identificados em areas nao agrupadas, se estimam em 

torno de 20% (totalizando cerca de 496,42 lOha). 

1.4. Vegetacao 

A vegetacao predominante e do tipo caatinga hipoxerofila em area de transicao 

para caatinga hiperxerofila. De acordo com o reconhecimento de campo realizado na 

area, as especies mais encontradas (Brasil, 1972) sao: jurema {Mimosa sp.), quixaba 

(Bumelia sertorum Mart), facheiro (Cereus sp), angico {Anadenanthera macrocarpa -

Benth), marmeleiro {ylanta sp), mandacaru {Cereus jamacary), palmatoria-braba 

{Opuntia palmadora), macambira {Bromelia laciniosa Mart), caroa {Neoglaziovia 

variegata), xique-xique {Pilocereus gounelliei), aroeira {Astronium urundeuva), pereiro 

{Aspidosperma pyrifolium).Apesar de ocupar cerca de mais de 80% da area do 

Assentamento em estudo, a cobertura vegetal necessita urgente de cuidados especiais, 

voltados principalmente para o uso racional, implantacao de sistemas de manejo 

sustentado da caatinga e recomposicao da flora, para que se possa dar continuidade a 

exploracao desta area, principalmente com pecuaria extensiva. Atualmente, toda 

cobertura vegetal vem sendo explorada de forma irracional, dando suporte aos rebanhos 

bovino, caprino e ovino, o que tern conduzido algumas areas, principalmente aquelas 

mais exploradas, a um processo de degradacao inicial, exigindo cuidados ja urgentes. 

1.5. Solos 

Identificou-se no Assentamento a predominancia de solos BRUNO NAO 

C A L C I C O vertico e SOLONETZ SOLODIZADO. Em alguns pontos daquelas areas 

mais rebaixadas do relevo suave ondulado registrou-se presenca de VERTISSOLO e, 

nas areas mais elevadas, de SOLOS L I T O L I C O S EUTROFICOS, os quais aparecem 

como inclusoes dos solos predominantes na area. Os SOLOS ALUVIAIS 

EUTROFICOS, tambem definidos como inclusoes, ocorrem em farxas muito estreitas, 
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praticamente acompanhando os leitos do rio Sao Pedro e dos riachos Logradouro e 

Goncalo. Registrou-se a presen9a de muitos calhaus de quartzo, rolados, desarestados, 

na superficie do solo,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA AFLORAMENTOS DE ROCHA. Alem de algumas inclusoes 

de REGOSSOLO E U T R O F I C O , PLANOSSOLO SOLODICO EUTROFICO e 

SOLOS HALOMORFICOS INDISCRIMINADOS, todos constituindo inclusoes dos 

principals tipos de solos que ocorrem no referido Assentamento. 

A seguir apresenta-se uma descri9ao sucinta dos principals solos que ocorrem 

na area do Assentamento: 

• BRUNO NAO C A L C I C O vertico com A fraco textura media: 

sao solos com horizonte argilico (B textural), argila de atividade alta, 

apresentando a textura com teores de argila entre 15-35%. Apresentam elevada 

satura9ao de bases (V%), com valores entre 87-100%, horizonte A fracamente 

desenvolvido e mudan9a de estrutura abrupta do A para o B t. Sao 

moderadamente profundos (em torno de 60-70cm, ou mais). A textura 

observadazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in loco e bastante variavel, desde franco-argilo-arenosa a franco-

argilo-siltosa; sao moderadamente drenados, ocorrendo a presen9a de 

fendilhamento entre os agregados estruturais, tendo em vista a presen9a de 

argila montmorilonita (argila do tipo 2:1). A presen9a de pavimento desertico 

para esses tipos de solos e freqiiente em sua superficie, sendo constituido por 

calhaus e matacoes de quartzo, rolados, desarestados, semi-desarestados, 

normalmente envernizados, que ficam na superficie dos solos de regioes semi-

aridas e aridas, apos o arrastamento dos materials de pequeno diametro pelo 

escoamento superficial das aguas de chuva (ou a9ao eolica), em geral de 

regime torrencial. Sao solos que apresentam sequencias de horizontes A| , B t 

(ou IIB t) e C (ou I I C), pequena espessura (A + B + C em torno de 60cm), 

podendo ocorrer perfis rasos ou medianamente profundos. Com rela9ao a 

reserva mineral, considerando os minerals primarios que constituem fonte 

potencial de elementos uteis as plantas, verifica-se que nestes solos esta e alta 

em alguns perfis e media em outros. 

Compreendem as seguintes fases: 

(i) fase pedregosa caatinga hiperxerofila relevo suave ondulado: os solos 

desta fase derivam-se do saprolito de gnaisse, referido ao Pre-Cambriano 

(CD). Situa-se em relevo suave ondulado com declives entre 3-6%. A 

vegeta9ao e composta pela caatinga Wperxerofila/hipoxerofila, representada 

por marmeleiro, jurema, quixaba, avelos, facheiro, angico, mandacaru, 

palmatoria, caroa, macambira, xiquexique e aroeira. Estes solos encontram-

se ocupados em sua grande maioria pela vegeta9ao natural, sendo 

aproveitados com pecuaria extensiva. Observam-se algumas areas de solos 

expostos que antes foram cultivadas com milho, feijao, algodao herbaceo, 

sisal, capim e sorgo, entre outras areas que se encontram ocupadas com 

palma forrageira e areas de reflorestamento com algaroba. 

Sua utiliza9ao agricola e limitada pela falta de agua durante longo periodo, 

susceptibilidade a erosao e pedregosidade superficial, impedindo a moto-

mecaniza9ao. A presen9a de Afloramentos de Rocha observada e 

insignificante com rela9ao ao uso agricola. Estes solos sao passiveis de 

aproveitamento agricola quando bem planejados, devendo-se aplicar 
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praticas conservacionistas, ja que bastante susceptiveis a erosao.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A 

irrigacao deve ser feita de forma cuidadosa. Figuram como primeiro 

componente da associacaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA NC48. 

N C 4 8 : Associacao de: BRUNO NAO C A L C I C O vertico com A fraco 

textura media fase pedregosa caatinga hiperxerofila relevo suave 

ondulado + VERTISSOLO com A moderado fase pedregosa caatinga 

hiperxerofila relevo suave ondulado + SOLOS L I T O L I C O S 

EUTROFICOS com A fraco textura arenosa e/ou media fase pedregosa 

e rochosa caatinga hiperxerofila relevo suave ondulado substrato gnaisse 

e granito. 

Principals Inclusoes: SOLONETZ SOLODIZADO com A fraco textura 

media fase caatinga hiperxerofila relevo suave ondulado; SOLOS 

ALUVIAIS EUTROFICOS, textura indiscrirninada fase caatinga 

hiperxerofila relevo piano; AFLORAMENTOS DE ROCHA. 

(ii) fase pedregosa caatinga hipoxerofila relevo suave ondulado: as mesmas 

consideracoes feitas para a unidade precedente sao validas para esta fase. 

Figuram como inclusao da associacao SS3. 

• SOLONETZ SOLODIZADO com A fraco e moderado textura argilosa: 

esta classe compreende solos halomorficos com horizonte B solonetzico 

("natric horizont"), o qual constitui uma modalidade especial de horizonte B 

textural, tendo saturacao com sodio trocavel (100 Na
+ / T) igual ou superior a 

15% nos horizontes B t e/ou C. Normalmente, possuem nestes horizontes 

subsuperficiais estrutura colunar ou prismatica. Se um horizonte subjacente C 

tern em alguma parte mais de 15% de Na
+ e um horizonte B textural 

sobrejacente que tenha Mg** + N"
1" maior que Ca^ + FT e considerado um 

horizonte B solonetzico. Sao solos moderadamente profundos, com horizonte 

A fraco e moderadamente desenvolvido, ou seja, semelhante ao "Ochric 

epipedon" do sistema de classificacao de solos americanos, imperfeitamente 

drenados, com permeabilidade lenta a muito lenta na parte subsuperficial, 

erosao laminar ligeira, apresentando valores altos para saturacao de bases 

(V%) e capacidade de permuta de cations (T), com valores entre baixos e 

medios. Estes solos originam-se do saprolito de gnaisse, referido ao Pre-

Cambriano (CD), apresentando-se com topografia plana e suave ondulada. 

Possuem sequencia de horizontes A e Bt, transicionando normalmente do 

horizonte A para B t de maneira abrupta e plana. Quimicamente, sao solos que 

se caracterizam pelo elevado percentual de sodio trocavel nos horizontes 

subsuperficiais. A quantidade de minerals primarios e relativamente baixa em 

sua constituicao mineralogica, revelando-se pobres sob o ponto de vista de 

reserva potencial para as plantas. 

Compreendem a seguinte fase: 

fase caatinga hipoxerofila relevo piano e suave ondulado: os solos que 

constituem esta fase originam-se do saprolito de gnaisse, referido ao Pre-

Cambriano (CD). Situam-se em relevo piano e suave ondulado. A vegetacao 

predominate e a caatinga hipoxerofila, pouco densa, de porte arbustivo. Sao 

solos aproveitados com pecuaria extensiva desenvolvida em meio a 

vegetacao natural. De um modo geral, sao solos com serios problemas 
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quanto ao uso agricola racional, em virtude da falta de agua e por possuirem 

elevados teores de sodio trocaveis nos horizontes subsuperficiais. Alem 

disso, as condicoes fisicas nao sao favoraveis ao manejo, apresentando certas 

limita96es por excesso de umidade durante o inverno. Figuram como 

primeiro componente da associa9aozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA SS3. 

SS3:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Associa^ao de: SOLONETZ SOLODIZADO com A fraco e 

moderado textura argilosa fase caatinga hipoxerofila relevo piano e suave 

ondulado + SOLOS L I T O L I C O S EUTROFICOS com A fraco textura 

arenosa fase pedregosa e rochosa caatinga hipoxerofila relevo suave 

ondulado substrato gnaisse e granito e PLANOSSOLO SOLODICO 

E U T R O F I C O com A fraco textura argilosa fase caatinga hipoxerofila relevo 

suave ondulado. 

Principais inclusoes: VERTISSOLO com A moderado fase caatinga 

hipoxerofila relevo suave ondulado; REGOSSOLO E U T R O F I C O com 

fragipan com A fraco textura arenosa fase caatinga hipoxerofila relevo suave 

ondulado; BRUNO NAO C A L C I C O vertico com A fraco textura media fase 

pedregosa caatinga hipoxerofila relevo suave ondulado; SOLOS 

HALOMORFICOS INDISCRIMINADOS fase caatinga hipoxerofila relevo 

piano. 

• SOLOS ALUVIAIS EUTROFICOS textura indiscriminada: 

esta classe e constituida por solos pouco desenvolvidos, provenientes de 

deposi96es fluviais, apresentando urn horizonte A bem desenvolvido, assente 

sobre camadas estratificadas, sem nenhuma rela9ao genetica entre si. Tern 

satura9ao de bases alta (V%) , satura9ao com aluminio praticamente nula e 

atividade de argila alta (Ta). 

Compreendem a seguinte fase: 

fase caatinga hiperxerofila relevo piano: compreende solos que ocorrem em 

faixas muito estreitas, praticamente acompanhando os leitos do rio Sao Pedro e 

dos riachos Gon9alo e Logradouro. Apresentam como principais limita9oes as 

inunda9oes temporarias e escassez de agua nos periodos de estiagem. Figuram 

como primeiro componente da associa9ao Ae6 e como inclusao da associa9ao 

NC 4 8 . 

• SOLONETZ SOLODIZADO com A fraco textura media: 

esta classe compreende solos derivados do mesmo material originario e sob as 

mesmas condi9oes climaticas da classe anteriormente comentada, 

diferenciando-se dela por apresentar um horizonte A predominantemente fraco 

e textura media (% de argila entre 25-35%). 

Compreendem a seguinte fase: 

fase caatinga hiperxerofila relevo suave ondulado: compreende solos 

derivados do saprolito do gnaisse referido ao Pre-Cambriano (CD). Situam-se 

em relevo predominantemente suave ondulado. A vegeta9ao e do tipo caatinga 

hiperxerofila, representada por testemunhos ja comentados anteriormente. Sao 

solos que apresentam limita9oes muito fortes ao aproveitamento agricola, em 

vista da forte alcalinidadejuntamente com as mas condi96es fisicas do 
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horizonte Bt e da alta percentagem de saturacao de sodio (Na
+%) nos 

horizontes subjacentes. Podem ser utilizados com pecuaria extensiva e cultivo 

de palma forrageira. Figuram como inclusao da unidade de mapeamentozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA NC 4 8 . 

• PLANOSSOLO SOLODICO EUTROFICO com A fraco textura 

argilosa: 

compreende solos com elevado teor de sodio trocavel (100 Na
+/T), 

normalmente entre 6-16% e com argila de atividade alta (Ta) no horizonte B t 

e/ou C. Apresentam saturacao de bases (valor V%) alta, capacidade de permuta 

de cations (valor T) elevada. Sao moderadamente profundos, com 

permeabilidade baixa, muito susceptiveis a erosao e imperfeitamente drenados. 

Possuem como caracteristica principal ligeiro encharcamento durante o 

periodo de inverno, extremo ressecamento e endurecimento na epoca da seca, 

podendo-se observar fendilhamento entre os elementos estruturais no 

horizonte B t e, as vezes, no horizonte C. 

Compreendem a seguinte fase: 

fase caatinga hipoxerofila relevo suave ondulado: compreende solos que 

sao principalmente utilizados com pecuaria, com ocorrencia tambem de 

lavoura consorciada de algodao herbaceo, milho, feijao, fava em menor escala, 

alem de pequenos trechos com palma forrageira. Apesar de sua fertilidade 

natural alta, apresentam limitacoes fortes pela falta de agua e moderadas por 

seu excesso durante o periodo de inverno. O desenvolvimento das culturas e 

tambem influenciado pelo elevado teor de sodio trocavel no horizonte B t. Estes 

solos sao mais indicados para exploracao com pecuaria, com introducao de 

pastagens artificiais e de palma forrageira. Figuram como terceiro componente 

da associacaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA SS3. 

• VERTISSOLO com A moderado: 

esta classe compreende solos minerals com alto conteudo de argila 2:1 (argila 

do grupo montmorilonita), presenca de fendas durante o periodo seco, 

podendo ou nao ter micro-relevo constituido por "gilgai"; sao normalmente 

argilosos - mais de 30% de argila -, com elevada capacidade de troca de 

cations (T), elevadas saturacoes de bases (V%) e soma de bases (S). Sao 

derivados do saprolito do calcario pertencente ao Pre-Cambriano (CD), 

ocorrendo em relevo predominantemente suave ondulado. Sao solos 

moderadamente profundos, moderadamente drenados, com permeabilidade 

lenta a muito lenta e erosao laminar ligeira, apresentando frequencia de 

horizontes A e C transicionando de maneira gradual e plana do horizonte A 

para o C. Sao usados em grande parte para pecuaria, aproveitando a vegetacao 

natural como pastagem, havendo tambem campos de palma forrageira. De um 

modo geral estes solos possuem alta reserva de minerals primarios em sua 

constituicao mineralogica. 

Compreendem as seguintes fases: 

(i) fase pedregosa caatinga hipoxerofila relevo suave ondulado: 

compreende solos de alta fertilidade. Apresentam no entanto problemas 

relacionados com as condicoes fisicas, decorrentes principalmente da 

presenca de argila do tipo 2:1 (argilas expansivas). Estes solos tern sido 

explorados intensivamente. O restante da area encontra-se coberta por 
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vegetacao e pastagem naturais, devendo ser assim mantidos. Figuram 

como inclusao da associaQaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA SS3. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(ii) fase pedregosa caatinga hiperxerofila relevo suave ondulado: a 

principal limitacao ao uso agricola dos solos desta fase decorre da forte 

carencia de agua. Sao bastante susceptiveis a erosao, presen9a de 

pedregosidade e profiindidade efetiva. Adaptam-se a pecuaria, com 

incentivo ao plantio de palma forrageira. Figuram como segundo 

componente da associa9ao NC 4 8 . 

• SOLOS L I T O L I C O S EUTROFICOS com A fraco textura arenosa e/ 

ou media: 

esta classe constitui-se de solos pouco desenvolvidos, rasos a moderadamente 

profundos, com horizonte A fraco, textura media e/ou arenosa e com 

sequencia de horizonte AR e/ou ACR. Sao moderadamente drenados, de 

fertilidade natural alta e derivados de rochas gnaissicas e alguma vezes de 

rochas graniticas do Pre-Cambriano. Apresentam pedregosidade e presen9a de 

Afloramentos de Rocha. 

Compreendem a seguinte fase: 

fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerofila relevo suave ondulado: os 

solos que constituem esta fase sao muito pouco cultivados, estando 

praticamente cobertos pela vegeta9ao natural. A pequena atividade agricola 

destes solos decorre da extrema carencia de agua, forte pedregosidade e 

presen9a de rochosidade. Deste modo, o meio mais racional para aproveita-los 

e a pecuaria extensiva e/ou vegeta9ao natural. Figuram como terceiro 

componente da associa9ao NC4g. 

• SOLOS L I T O L I C O S EUTROFICOS com A fraco textura arenosa: 

compreende solos com horizonte A fracamente desenvolvido, rasos a 

moderadamente profundos, geralmente assente sobre o horizonte C muito 

intemperizado, apresentando-se pedregosos, rochosos e muito susceptiveis a 

erosao, fortemente drenados e em alguns casos, moderadamente drenados, 

textura superficial arenosa, com percentuais de argila inferiores a 15%. Quanto 

as caracteristicas morfologicas, apresentam um horizonte A pouco 

desenvolvido, seguido imediatamente do horizonte C muito intemperizado ou 

podendo haver ocorrencia de rocha. Sao solos ligeiramente acidos, com pH em 

torno de 6,0 ao longo do perfil, apresentando satura9ao com aluminio muito 

baixa, inferior a 5%. Possuem teor elevado de minerals primarios em sua 

constitui9ao mineralogica, constituindo boa reserva potencial para o 

desenvolvimento das plantas. 

Compreendem a seguinte fase: 

fase caatinga hipoxerofila relevo suave ondulado: compoe-se de solos 

que se originam de rochas gnaissicas referidas ao Pre-Cambriano (CD). 

Situam-se em relevo predominantemente suave ondulado, com declives 

em torno de 4-6%. A vegeta9ao e constituida pela caatinga hipoxerofila 

arbustiva densa e campos secundarios. Sao solos de pouca utiliza9ao 

agricola, em vista das severas limita9oes pela pedregosidade, rochosidade 
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e pequena espessura da camada aravel. Figuram como segundo 

componente da associacaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA SS3. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• REGOSSOLO EUTROFICO com fragipan com A fraco textura 

arenosa: 

compreende solos pouco desenvolvidos, bastante arenosos e profundos, com 

muitos materials primarios, drenagem acentuada a moderadamente drenados. 

Derivam-se de materials provenientes de granitos e gnaisses do Pre-

Cambriano (CD), em areas de relevo piano e suave ondulado e com vegetacao 

do tipo caatinga hipoxerofila praticamente devastada. Figuram como inclusao 

da associacao SS3. 

• AFLORAMENTOS DE ROCHA: 

de acordo com Paraiba (1978) e Brasil (1972), esta unidade de mapeamento 

constitui tipos de terrenos e nao propriamente solos. Sao representados por 

exposicoes de diferentes tipos de rochas brandas ou duras, nuas ou com 

reduzidas porcoes de materials detriticos grosseiros nao classificaveis como 

solos, devido a insignificante ou inexistente diferenciacao de horizontes, 

correspondendo mais propriamente a delgadas acumulacoes inconsolidadas de 

carater heterogeneo, formadas por misturas de material terroso e largas 

proporcoes de fragmentos originados da desagregacao de rochas locais. 

Ocorrem formando associacoes principalmente com SOLOS L I T O L I C O S 

EUTROFICOS e constituem inclusoes em areas de diferentes solos. 

A vegetacao que se desenvolve sobre os AFLORAMENTOS DE ROCHA e 

rala e formada por especies de carater xerofilo, que caracterizam as formacoes 

rupestres em que predominant cactaceas, bromeliaceas, apocinaceas e 

velosiaceas. 

As principals formas como se apresentam os AFLORAMENTOS DE 

ROCHA na identificados na area sao: 

afloramentos de Gnaisses e Granitos: ocorrem em forma de lajeados e de 

blocos de rocha desagregada ("boulders"), que podem estar dispostos em 

agrupamentos mais ou menos densos, constituindo inselbergues, penhascos e 

cristas ou distribuidos esparsamente em area de relevo suave ondulado. Estes 

tipos de afloramentos relacionam-se ao Pre-Cambriano (CD) e as areas de 

Plutonicas Acidas (granitos). 

1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.6. Classes de Capacidade de Uso das Terras 

No tocante as classes de capacidade de uso das terras, estas foram enquadradas 

nas seguintes classes: 

Classe IV: define terras que se prestam mais para lavoura esporadica. Sao 

areas mais ingremes, mais susceptiveis a erosao e proprias para cultivos 

continuos. As areas de relevo mais acidentado sao mais indicadas para culturas 

permanentes ou silvicultura. As areas mais planas e mal drenadas sao propicias 

para o cultivo de arroz e/ou capineiras. Na area do Assentamento Venancio 

Tome de Araujo, esta classe de terras e encontrada nas unidades de solos 
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Bruno nao Calcicos vertico, Vertissolo e nas pequenas manchas de Planossolo 

que se encontram caracterizadas como inclusoes; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Classe VII : compreende terras nao cultivaveis com severas limitacoes para 

culturas permanentes e reflorestamento. Sao acidentadas, rasas, erosivas, 

pedregosas e/ou rochosas e com problemas de salinidade e/ou sodicidade. 

Na area de estudo, estas terras sao encontradas com mais frequencia nas 

unidades de Solonetz Solodizado, Solos Litolicos Eutroficos e 

Afloramentos de Rocha. 

1.7. Rectirsos 11 id ricos 

O Assentamento Venancio Tome de Araujo e cortado pelo rio Sao Pedro e pelos 

riachos Goncalo e Logradouro, cursos d'agua intermitentes que desaguam no acude do 

DNOCS, situado em seus dominios, com capacidade de 6 milhoes de metros cubicos, o 

qual vem sendo utilizado tanto para consumo humano quanto animal, possuindo ainda 8 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a9udes de porte medio, 1 barragem de pedra e 9 cisternas, distribuidos de maneira a 

beneficiar o Assentamento como urn todo, alem de 1 P090 artesiano localizado na sede, 

com 36,0m e bomba de 1,5hp, que fornece agua de razoavel qualidade para a comunidade. 

O Assentamento e ainda beneficiado com as aguas do riacho Bodocongo que, embora 

improprias para o consumo humano, poderao ser aproveitadas para a irriga9ao de 1 Oha de 

capim, sorgo e milho para forragem. 

2. APTIDAO PEDOCLIMATICA DA AREA 

A Aptidao Pedoclimatica do Assentamento em estudo, de acordo com Paraiba 

(1978) e trabalho de campo, foi definida para a explora9ao das culturas do abacaxi, 

algodao arboreo, algodao herbaceo, banana, cafe, caju, cana-de-a9ucar, coco-da-baia, 

feijao, feijao vigna, mamona, mandioca, milho, palma forrageira, pastagem, pimenta-

do-reino, pinus e eucaliptus, sisal e sorgo. 

A seguir sao apresentadas algumas considera9oes sobre a aptidao 

pedoclimatica do Assentamento para as culturas acima mencionadas, cujo detalhamento 

se encontra na Tabela 5, sendo georreferenciado nos Mapas de Aptidao Pedoclimatica 

(Escala 1:15.000). 

2.1 Abacaxi 

De acordo com levantamentos realizados, identificou-se na area 89,8075ha de 

terras restritas (D 3) para a cultura do abacaxi, correspondendo a 3,62% da area total do 

Assentamento (2.482,1050ha). As res ides existentes estao relacionadas com as 

condi96es climaticas locais, indicando deflciencia hidrica acentuada. As condi96es 

edaficas mostram areas com classes de capacidade de uso com limita9oes severas para 

utiliza9ao com culturas anuais devido as caracteristicas de drenagem imperfeita e 

associa9oes com classes de terras inaptas para culturas. 
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As areas inaptaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (I) para a cultura do abacaxi perfazem um total de 

2.392,2975ha de terras, correspondendo a 96,38% da area total do Assentamento. Estas 

areas enquadram-se nesta categoria por apresentarem fortes restricoes hidricas para o 

bom desenvolvimento desta cultura, assim como pelas caracteristicas edaficas que 

indicam-nas como improprias para exploracao com culturas, sendo representadas por 

classes de capacidade de uso e/ou associates de classes, cujas caracteristicas dos solos 

e topografia apresentam restricoes severas para utilizacao. 

O Grafico 1 apresenta a distribuicao percentual da aptidao pedoclimatica para 

a cultura do abacaxi: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Distribuicao Percentual da Aptidao Pedoclimatica para a 

Cultura do Abacaxi zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3,62% 

•  D3 Zona Restrita 

•  I Zona Inapta 

96,38% 

Grafico 1 - Distribuicao Percentual da Aptidao Pedoclimatica para a cultura do abacaxi 

A Figura 2 mostra a distribuicao espacial das zonas de aptidao pedoclimatica 

definidas para a cultura do abacaxi, na area do Assentamento Venancio Tome de 

Araujo: 
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Figura 2 - Mapa de Aptidao Pedoclimatica para a cultura do abacaxi 
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2.2 Algodao Arboreo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Identificaram-se 132,3041 ha de terras restritas (D l b ) para a cultura do algodao 

arboreo, representando 5,33% da area total do Assentamento Venancio Tome de Araujo 

(2.482,1050ha). As restricoes sao verificadas em funcao de deficiencia hidrica e, 

sobretudo, por estas terras constituirem areas com classes e/ou associacoes de classes de 

capacidade de uso proprias para a cultura sem limitacoes ou com limitacoes ligeiras de 

utilizacao, impostas pelas caracteristicas dos solos, topografla e erosao. Aconselha-se a 

adocao de praticas conservacionistas simples a complexas. Destaque e de ser dado ao 

fato de que estas areas se encontram enquadradas em classes de capacidade de uso 

proprias para a cultura do algodao arboreo, com restricoes moderadas de utilizacao, 

associadas com classes de terras apropriadas para pastagens. 

Identificou-se ainda que 2.349,8009ha de terras apresentam-se inaptas (I) para 

esta cultura, correspondendo a 94,67% da area total do Assentamento, por apresentarem 

condicoes climaticas com destaque para o excesso de umidade, periodo chuvoso 

concentrado no outono e inverno inconveniente para a cultura. Sao terras que 

correspondem a areas improprias para exploracao com culturas anuais, sendo 

representadas por classes de capacidade de uso e/ou associacoes de classes, em que as 

caracteristicas de solos e/ou a topografla apresentam severas restricoes para utilizacao. 

O Grafico 2 apresenta a distribuicao percentual da aptidao pedoclimatica para 

a cultura do algodao arboreo: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Distribuicao Percentual da Aptidao Pedoclimatica para a 

Cultura do Algodao Arboreo 

5,33% zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•  DlbZona Restrita 

•  I Zona Inapta 

94,67% 

Grafico 2  - Distribuicao Percentual da Aptidao Pedoclimatica para a cultura do algodao arboreo 

A Figura 3 mostra a distribuicao espacial das zonas de aptidao pedoclimatica 

deflnidas para a cultura do algodao arboreo, na area do Assentamento Venancio Tome 

de Araujo: 
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Figura 3 - Mapa de Aptidao Pedoclimatica para a cultura do algod§o arboreo 
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2.3 Caju zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

No Assentamento Venancio Tome de Araujo, 209,7980ha de terras 

apresentam-se aptas com restricoes (D 3 a) para a cultura do caju, correspondendo a 

8,45% da sua area total (2.482,1050ha). As restricoes estao relacionadas com as 

condicoes climaticas, que apresentam uma pequena deficiencia de umidade, com as 

condicdes edaficas, por estas terras constituirem areas com associacao de classes de 

capacidade de uso com restricoes fortes de utilizacao para cultura de coco-da-baia e 

caju. Sao areas com classes de capacidade de uso proprias para a cultura do caju com 

restricoes moderadas de utilizacao, por encontrarem-se associadas com classes de terras 

apropriadas para pastagens. 

Identiflcou-se ainda que 2.272,3070ha de terras se apresentam inaptas (I) para 

esta cultura, representando 91,55% da area total do Assentamento. Esta condicao esta 

relacionada com areas improprias para exploracao com culturas anuais, sendo 

representadas por classes de capacidade de uso e/ou associacoes de classes, em que as 

caracteristicas dos solos e/ou a topografla apresentam restricoes severas para utilizacao. 

O Grafico 3 apresenta a distribuicao percentual da aptidao pedoclimatica para 

a cultura do caju: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Distribuicao Percentual da Aptidao Pedoclimatica para a 

Cultura do Caju 

8,45% zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•  D3a Zona Apta com Restricao 

•  I Zona Inapta 

91,55% 

Grafico 3 - Distribuicao Percentual da Aptidao Pedoclimatica para a cultura do caju 

A Figura 4 mostra a distribuicao espacial das zonas de aptidao pedoclimatica 

deflnidas para a cultura do caju, na area do Assentamento Venancio Tome de Araujo: 
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Figura 4 - Mapa de Aptidao Pedoclimatica para a cultura do caju 
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2.4 Mamona zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Para a cultura da mamona, identificaram-se 248,9587ha de terras, 

correspondendo a 10,03% da area total do Assentamento, aptas com restricoes (B 2 c ). 

Com relacao as condicoes climaticas, estas existem em funcao de deficiencia de 

agua. No tocante as condicoes edaficas, estas terras compreendem areas com 

limitacoes severas para utilizacao com culturas anuais, em funcao das caracteristicas 

de drenagem imperfeita e associacoes com classes de terras inaptas para culturas. 

Observou-se ainda que 2.233,1463ha de terras, correspondendo a 89,97% 

da area total do Assentamento, apresentam-se inaptas (I) para esta cultura, por 

apresentarem severas deficiencias hidricas e ainda por situarem-se em areas 

improprias para exploracao com culturas anuais, sendo estas representadas por 

classes de capacidade de uso e/ou associacoes de classes que, em funcao das 

caracteristicas dos solos e da topografla, apresentam restricoes severas para sua 

utilizacao. 

O Grafico 4 apresenta a distribuicao percentual da aptidao pedoclimatica 

para a cultura d a mamona: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Distribuicao Percentual da Aptidao Pedoclimatica para a 

Cultura da Mamona zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 0 ,0 3 % zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

^ ^ ^ ^ 
•  B2c Zona Apta com Restricao 

•  I Zona Inapta 

8 9 ,9 7 % 

Grafico 4 - Distribuicao Percentual da Aptidao Pedoclimatica para a cultura da mamona 

A Figura 5 mostra a distribuicao espacial das zonas de aptidao 

pedoclimatica definidas para a cultura de mamona, na area do Assentamento 

Venancio Tome de Araujo: 
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Figura 5 - Mapa de Aptidao Pedoclimatica para a cultura da mamona 
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2.5 Mandioca 

Os estudos realizados mostraram que 211,4781 ha de terras apresentam-se 

restritas (C 3 ) para a cultura da mandioca, correspondendo a 8,52% da area total do 

Assentamento (2.482,1050ha). As restricoes apresentadas sao ocasionadas pela 

extrema carencia de agua para a cultura; em funcao das caracteristicas dos solos, 

como: textura argilosa e drenagem deficiente, e por se encontrarem tambem 

associadas com classes de terras inaptas para o desenvolvimento desta cultura. 

Tambem se identificou que 2.270,6269ha de terras se apresentam inaptas 

(I) para esta cultura, correspondendo a 91,48% da area total do Assentamento. Estas 

areas apresentam-se improprias para utilizacao com culturas anuais, sendo fatores 

limitantes a deficiencia hidrica, as caracteristicas dos solos e a topografla, tornando 

inviavel sua exploracao com a mandioca. 

O Grafico 5 apresenta a distribuicao percentual da aptidao pedoclimatica 

para a cultura da mandioca: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Distribuicao Percentual da Aptidao Pedoclimatica para a 

Cultura da Mandioca 

8,52% zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•  C3 Zona Restrita 

•  I Zona Inapta 

91,48% 

Grafico 5 - Distribuicao Percentual da Aptidao Pedoclimatica para a cultura da mandioca 

A Figura 6 mostra a distribuicao espacial das zonas de aptidao 

pedoclimatica definidas para a cultura da mandioca, na area do Assentamento 

Venancio Tome de Araujo: 
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Figura 6 - Mapa de Aptidao Pedoclimatica para a cultura da mandioca 
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2.6 Palma Forrageira zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dos 2.482,1050ha ocupados pelo Assentamento Venancio Tome de Araujo, 

608,3225ha de terras apresentam-se aptas com restricoes (B2b) para a cultura da 

palma forrageira, correspondendo a 24,51% de sua area total. As condicoes 

climaticas existentes mostram que nao ha problemas durante o periodo vegetativo da 

cultura, mas verifica-se a ocorrencia de seca na area. As condicoes edaficas mostram 

que estas terras constituem areas com classes de capacidade de uso com limitacoes 

moderadas para utilizacao com culturas anuais devido as caracteristicas de drenagem 

imperfeita e associacoes com classes de terras inaptas para culturas. 

As areas restritaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (D3) ocupam 1.873,7825ha de terras, correspondendo a 

75,49% da area total do Assentamento. As condicoes climaticas apresentam 

deficiencia hidrica acentuada. As condicoes edaficas indicam areas com classe de 

capacidade de uso com severas limitacoes para culturas anuais, ditadas pelas 

caracteristicas de baixa fertilidade dos solos, agrupadas com classes de terras inaptas 

para a cultura. 

O Grafico 6 apresenta a distribuicao percentual da aptidao pedoclimatica 

para a cultura da palma forrageira: 

Grafico 6 - Distribuicao Percentual da Aptidao Pedoclimatica para a cultura da palma forrageira 

A Figura 7 mostra a distribuicao espacial das zonas de aptidao 

pedoclimatica deflnidas para a cultura da palma forrageira, na area do Assentamento 

Venancio Tome de Araujo: 

Distribuicao Percentual da Aptidao Pedoclimatica para a 

Cultura da Palma Forrageira 

24,51% 

75,49% zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
•  B2b Zona Apta com Restricao 

•  D3 Zona Restrita 
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Figura 7 - Mapa de Aptidao Pedoclimatica para a cultura da palma forrageira 



Estdgio Supervisionado: Aptidao Agricola do Assentamento Venancio Tome de Araujo 

INCRA/UFPB/ATECEL/ENGERH zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.7 Pastagem zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Na area do Assentamento em estudo, identificaram-se 197,0052ha de terras, 

correspondendo a 7,94% de sua area total (2.482,1050ha), aptas com restricao e/ou 

inaptidao (D 2), constituindo areas com classes e/ou associacoes de classes de capacidade 

de uso proprias para pastagem, com limitacoes ligeiras de apascentamento e utilizacao 

ocasional para cultura. 

Observou-se ainda que 2.228,5995ha de terras sao restritas (C 6) para cultura 

da pastagem., representando 89,79% da area total do Assentamento, por constituirem 

areas com classes e/ou associacoes de classes de capacidade de uso com restricoes para 

pastagem, em funcao da eximia profundidade efetiva dos solos, elevada saturacao com 

sodio, baixa capacidade de retencao de agua e nutrientes. As principals gramineas 

adaptaveis a esta regiao sao: Digitaria Decumbens, Brachiaria Decumbens, Panicum 

maximum cv. "Murumbu ", Panicum maximum cv. "Sempre-verde ", Panicum maximum 

cv. "Tanganyka", Panicum antidotae, Cenchrus ciliares, Chloris gayana, Chloris 

orthonoton; Pennisetum purpureum cv. "Mineiro", Eragrostis curvula, Eragrostis 

superba, Urochloa mosambicensis e Cenchrus setigerus. As leguminosas mais 

adaptaveis sao: Macroptlium atropurpureum cv. "Siratro", Clitoria termatea, 

Stylosanthes spp, Vigna unguiculata, Dolichos lab-lab, Leucena leucocephala, Prosopis 

juliflora e Cajanus flavus. 

Identificou-se ainda que 56,5003ha de terras, compreendendo 2,28% da area total 

do Assentamento, apresentam-se inaptas (I) para esta cultura, porquanto estas terras 

correspondem a areas que devem ser destinadas a protecao da fauna silvestre ou recreacao. 

O Grafico 7 apresenta a distribuicao percentual da aptidao pedoclimatica para 

a cultura de pastagem: 

GraficozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 7  - Distribuicao Percentual da Aptidao Pedoclimatica para a cultura da pastagem 

A Figura 8 mostra a distribuicao espacial das zonas de aptidao pedoclimatica 

definidas para a cultura da pastagem, na area do Assentamento Venancio Tome de 

Araujo: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Distribuicao Percentual da Aptidao Pedoclimatica para a 

Cultura da Pastagem 

7 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi 9 4 o / o 2,28% 

•  C6 Zona Restrita 

•  D2 Zona Apta 

•  I Zona Inapta 

89,79% 
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Figura 8 - Mapa de Aptidao Pedoclimatica para a cultura da pastagem 
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2.8 Pinus e Eucaliptus zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Identificou-se que 19,1156ha de terras sao restritas (D 4) para a cultura do 

pinus e eucaliptus, correspondendo a 0,77% da area total do 

Assentamento(2.482,1050ha). As condicoes climaticas indicam que podem ser 

cultivadas as seguintes especies: Eucalyptus camaldulensis, Eucalyptus Alba, 

Eucalyptus tesselahs, Eucalyptus microtheca, Eucalyptus polycarpa. Trata-se de 

terras que correspondem a areas com classes de capacidade de uso restritas para 

Eucalyptus sp, por apresentarem solos com problemas de drenagem imperfeita e 

profundidade efetiva moderada, associadas a classes de terras inaptas, representativas 

de solos rasos. 

As areas inaptas (I) para reflorestamento com pinus e eucaliptus totalizam 

2.462,9894ha, correspondendo a 99,23% da area total do Assentamento, e 

compreendem terras submetidas a um conjunto de limitacoes edaficas que as torna 

inadequadas a exploracao desta cultura, sobretudo quanto a profundidade efetiva dos 

solos, limitando o livre desenvolvimento do sistema radicular. 

O Grafico 8 apresenta a distribuicao percentual da aptidao pedoclimatica 

para a cultura do pinus e eucaliptus: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Distribuicao Percentual da Aptidao Pedoclimatica para a 

Cultura do Pinus e Eucaliptus zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 , 7 7 % 
•  

•  D4 Zona Restrita zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V- •  1 Zona Inapta 

9 9 , 2 3 % 

Grafico 8 - Distribuicao Percentual da Aptidao Pedoclimatica para a cultura do pinus e eucaliptus 

A Figura 9 mostra a distribuicao espacial das zonas de aptidao 

pedoclimatica definidas para a cultura do pinus e eucaliptus, na area do 

Assentamento Venancio Tome de Araujo: 
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2.9 Sisal 

Dos 2.482,1050ha de terras do Assentamento Venancio Tome de Araujo, 

2,7008ha situam-se em zonas restritaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (D2) para a cultura do sisal, correspondendo 

a 0,11 % da sua area total. As restricoes, no que diz respeito as condicoes 

climaticas, registram-se em funcao de insuficiencia hidrica acentuada. Com relacao 

as condicoes edaficas, estas terras situam-se em areas enquadradas em classes de 

capacidade de uso proprias para cultura do sisal, com restricoes moderadas de 

utilizacao, associadas com classes apropriadas para pastagens. 

Identificou-se ainda que 2.479,4042ha de terras sao inaptas (I) para a 

cultura do sisal, correspondendo a 99,89% da area total do Assentamento. Estas 

compreendem areas improprias para exploracao com culturas anuais, sendo 

representadas por classes de capacidade de uso e/ou associacoes de classes, em que 

as restricoes sao impostas pelas caracteristicas do solo e da topografla. 

O Grafico 9 apresenta a distribuicao percentual da aptidao pedoclimatica 

para a cultura do sisal: 

Distribuicao Percentual da Aptidao Pedoclimatica para a 

Cultura do Sisal zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 , 1 1 % 

•  D2 Zona Restrita 

•  I Zona Inapta 

99,89% 

Grafico 9 - Distribuicao Percentual da Aptidao Pedoclimatica para a cultura do sisal 

A Figura 10 mostra a distribuicao espacial das zonas de aptidao 

pedoclimatica definidas para a cultura do sisal, na area do Assentamento Venancio 

Tome de Araujo: 
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Foram identificados 112,1902ha de terras aptas com restricoes (C2C) para 

a cultura do sorgo, correspondendo a 4,12% da area total do Assentamento 

(2.482,1050ha). Estas terras apresentam restricoes quanto as condicoes climaticas, 

em funcao da deficiencia hidrica. No que diz respeito as condicoes edaficas, 

correspondem a areas com classes de capacidade de uso com limitacoes severas 

para utilizacao com culturas anuais, devido as caracteristicas de drenagem 

imperfeita e associacoes com classes de terras inaptas para culturas. 

As areas inaptas (I) ocupam 2.379,9148ha de terras, correspondendo a 95,88% da 

area total do Assentamento. Estas terras constituem areas improprias para 

exploracao com culturas anuais, sendo representadas por classes de capacidade de 

uso e/ou associacoes de classes, em que as caracteristicas dos solos e topografla 

apresentam restricoes severas para utilizacao. 

O Grafico 10 apresenta a distribuicao percentual da aptidao pedoclimatica 

para a cultura do sorgo: 

Distribuicao Percentual da Aptidao Pedoclimatica para a 

Cultura do Sorgo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 ,1 2 % 

•  C2c Zona Apta com Restricao 
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95,88%) 

Grafico 10 - Distribuicao Percentual da Aptidao Pedoclimatica para a cultura do sorgo 

A Figura 11 mostra a distribuicao espacial das zonas de aptidao 

pedoclimatica deflnidas para a cultura do sorgo, na area do Assentamento 

Venancio Tome de Araujo: 
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A Tabela 5 apresenta a quantificacao absoluta e relativa das Zonas de Aptidao 

Pedoclimatica das principals culturas selecionadas para o Assentamento Venancio 

Tome de Araujo, Municipio de Campina Grande-PB. 

Culturas Estudadas 

Area 

Unida-

de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ZONAS DE APTIDAO P E D O C L I M A T I C A 

Total da Area Culturas Estudadas 

Area 

Unida-

de Aptas 
Aptas com 

Restrigoes 
Restritas Inaptas 

Total da Area 

Abacaxi 
ha 89,8075 2392,2975 2482,1050 

Abacaxi 
% 3,62 96,38 100,00 

Algodao Arboreo 
ha 132,3041 2349,8009 2482,1050 

Algodao Arboreo 
% 5,33 94,67 100,00 

Algodao 

Herbaceo 

ha 2482,1050 2482,1050 Algodao 

Herbaceo % 100,00 100,00 

Banana 
ha 2482,1050 2482,1050 

Banana 
% 100,00 100,00 

Cafe 
ha 2482,1050 2482,1050 

Cafe 
% 100,00 100,00 

Caju 
ha 209,7980 2272,3070 2482,1050 

Caju 
% 8,45 91,55 100,00 

Cana-de-Acucar 
ha 2482,1050 2482,1050 

Cana-de-Acucar 
% 100,00 100,00 

Coco-da-Baia 
ha 2482,1050 2482,1050 

Coco-da-Baia 
% 100,00 100,00 

Feijao 
ha 2482,1050 2482,1050 

Feijao 
% 100,00 100,00 

Feijao Vigna 
ha 2482,1050 2482,1050 

Feijao Vigna 
% 100,00 100,00 

Mamona 
ha 248,9587 2233,1463 2482,1050 

Mamona 
% 10,03 89,97 100,00 

Mandioca 
ha 211,4781 2270,6269 2482,1050 

Mandioca 
% 8,52 91,48 100,00 

Milho 
ha 2482,1050 2482,1050 

Milho 
% 100,00 100,00 

Palma Forrageira 
ha 608,3225 1873,7825 2482,1050 

Palma Forrageira 
% 24,51 75,49 100,00 

Pastagem 
ha 197,0052 2228,5995 56.5003 2482,1050 

Pastagem 
% 7,94 89,79 2,28 100,00 

Pimenta do Reino 
ha 2482,1050 2482,1050 

Pimenta do Reino 
% 100,00 100,00 

Pinus e 

Eucaliptus 

ha 19,1156 2462,9894 2482,1050 Pinus e 

Eucaliptus % 0.77 99,23 100,00 

Sisal 
ha 2,7008 2479,4042 2482,1050 

Sisal 
% 0,11 99,89 100,00 

Sorgo 
ha 102,1902 2379,9148 2482,1050 

Sorgo 
% 4,12 95,88 100,00 

Tabela 5 - Quantificacao Absoluta e Relativa das Zonas de Aptidao Pedoclimatica do Assentamento 

Venancio Tome de Araujo 
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VII . CONCLUSOES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

De conformidade com os estudos realizados na area do Assentamento 

Venancio Tome de Araujo, verificou-se que este possui terras que nao apresentam 

vocacao para as seguintes culturas: algodao herbaceo, banana, cafe, cana-de-acucar, 

coco-da-baia, feijao, feijao vigna, milho e pimenta-do-reino. Esta inaptidao relaciona-se 

com as condicdes climaticas e/ou condi96es edaficas exigidas por estas culturas e que 

nao se enquadram dentro dos requisitos adotados, em fiu^ao das caracteristicas dos 

solos e seus atributos, de seus graus de limita9oes e/ou do clima. 

Observando-se a Tabela 5, tem-se que no Assentamento em estudo foram 

registradas zonas aptas apenas para a cultura da pastagem (7,94% de sua area total). 

As areas aptas com restri9ao dizem respeito a cultura do caju (8,45%), 

mamona (10,03%), palma forrageira (24,41%) e sorgo (4,12%). 

As zonas restritas estendem-se as culturas do abacaxi (3,62%), algodao arboreo 

(5,33%), mandioca (8,52%), palma forrageira (75,49%), pastagem (89,79%), pinus e 

eucaliptus (0,77%) e sisal (0,11%). 

E importante observar ainda que, relativamente as dezenove culturas 

consideradas, o Assentamento apresenta zonas caracterizadas como inaptas para a 

explora9ao de todas elas, assim distribuidas: abacaxi (96,38%), algodao arboreo (94,67%), 

algodao herbaceo (100,0%), banana (100,00%), cafe (100,00%), caju (91,55%), cana-de-

a9ucar (100,00%), coco-da-baia (100,00%), feijao (100,00%), feijao vigna (100,00%), 

mamona (89,97%), mandioca (91,48%), milho (100,00%), pastagem (2,28%), pimenta-do-

reino (100,00%), pinus e eucaliptus (99,23%), sisal (99,89%) e sorgo (95,88%). 

Pelo fato de estas areas, em sua grande maioria, situarem-se em regiao semi-

arida e em Solos Bruno nao Calcicos, apresentando relevo suave ondulado, tem-se que a 

principal limita9ao a utiliza9ao agricola relaciona-se com a escassez de agua. Estes 

solos sao susceptiveis a erosao laminar ligeira, bem drenados, com pouca pedregosidade 

na superficie, com profundidade em torno de 60cm. 

As areas inaptas, onde se observa a presen9a de Solos Litolicos Eutroficos, 

resumem limita96es muito fortes, principalmente devidas a escassez de agua na regiao, alem 

da pequena profundidade dos solos, com relevo variando de forte ondulado a montanhoso, 

presen9a de pedregosidade e rochosidade, caracteristicas estas que tornam descartavel 

qualquer possibilidade de utiliza9ao agricola ou pecuaria nestas condi9oes. Recomenda-se, 

destarte, que estas areas sejam destinadas a preserva9ao da fauna e da flora e/ou recrea9ao. 

Os resultados apontam urn planejamento e acompanhamento criteriosos destas 

areas, no tocante ao uso e ocupa9ao das terras, ja que apresentam, em parte, condi96es 

restritas de utiliza9ao, sobretudo no tocante aos aspectos edaficos. O relevo na area de 

estudo varia desde suave ondulado a montanhoso, o que proporciona ao homem do 

campo possibilidades restritas de utiliza9ao em algumas areas, sendo necessario 

destacar o uso de tecnicas de conserva9ao dos solos que possibilitem, a longo prazo, 

sua explora9ao agricola de forma racional. 
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VIII . ABREVIATURAS UTILIZADAS 

A T E C E L ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Associacao Tecnico-Cientifica Ernesto Luiz de Oliveira Junior 

CDRM, Companhia de Desenvolvimento de Recursos Minerais da Paraiba 

CNPA - Centro Nacional de Pesquisa do Algodao 

CNPGL, Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Leite 

DNOCS, Departamento Nacional de Obras contra a Seca zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

EBAPA, Empresa de Pesquisa Agropecudria da Bahia S/A 

EMBRAPA, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecudria 

E N G E R H , Engenharia, Geoprocessamento e Recursos Hidricos Ltda 

INCRA, Instituto Nacional de Colonizacao e Reforma Agraria 

SEAGRI, Secretaria de Agricultura, Irrigagao e Reforma Agraria 

UFPB, Universidade Federal da Paraiba 
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