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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Com objetivo de estudar o efeito da salinidade da agua de irrigacao, sobre a 

produeao e desenvolvimento do capim-elefante (Pennisetum purpureum Schumach) 

variedade Napier roxa, como tambem a melhor forma de utilizacao das mangueiras porosas 

para irrigacao, foi instalado um campo experimental na propriedade do senhor Hamilton, 

localizada no sitio Antas, municipio de Puxinana-Pb. 

Com uma area de 600m2, distribuidos em vinte fileiras de capim, divididos em: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

fdeira simples (com uma mangueira para cada linha de capim, sendo uma enterrada e outra 

na superficie do solo) e uma flleira duplet (uma mangueira para cada duas linhas de capim, 

sendo uma enterrada e outra na superficie do solo), conforme Figura 1 (em anexo). 

A agua utilizada provinha de um poco tubular com profundidade de 40m e CE = 

4,5dS. Esta era conduzida atraves de mangueiras de polietileno de 0,5 polegadas onde tinha 

um medidor de pressao e um registro de passagem que era acionado para manter a pressao 

proxima de 7,5atm, definindo uma vazao de aproximadamente 4£/h/m linear de 

mangueira. Havia um outro registro que servia para limpeza inicial da agua do poco. 

Da area plantada era retirada de cada flleira de capim, 10m lineares (Figura 1, area 

amarela), de onde deveriam ser cortados a cada 60 dias, pesados e estimado sua produeao 

por hectare. Depois, seria feita uma adubacao organica, utilizando esterco de bovinos 

curtido A irrigacao era feita diariamente conforme dados do projeto agronomico. 



1 .INTRODUCE AO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 capim-elefante e uma graminea que ocorre naturalmente numa extensa 

area da Africa tropical, tendo sido descoberta em 1905 pelo coronel Napier Trazida ao 

ocidente, tornou-se conhecida pelo nome do seu descobridor, embora existam outras 

denominates, como pasto elefante, pasto gigante, capim cana africana, etc. 

A especie e perene, apresentando plantas de crescimento cespitoso, porte 

elevado, colmos eretos, cilindricos e cheios, folhas largas e compridas (30-120cm), 

inflorescencia primaria terminal do tipo panicula e abundante lancamento de perfilhos 

aereos e basais (Nascimento Junior 1975, Wryte et al. 1975, Bogdan 1977, Diz 1994). 

Sua introducao no Brasil ocorreu em 1920 (Granato 1924), sendo, 

inicialmente, utilizado como capineira, para fomecimento como verde picado ou como 

forragem conservada sob a forma de silagem ou feno. A sua rapida disseminacao esta 

relacionada com o elevado potencial de produeao, podendo atingir ate 300 t/ha/ano de 

materia verde (Carvalho, 1985), boa qualidade forrageira e adaptacao aos diversos 

ecossistemas brasileiros. 

No Nordeste, as aguas atualmente utilizadas na irrigacao apresentam concentracoes 

de sais entre 64 a 1600mg/L (Costa e Gheyi, 1984; Laraques, 1989; Medeiros, 1992), sendo 

que na falta de agua de boa qualidade, aquelas com teor de sais ainda maior, sao utilizadas 

na irrigacao, com consequentes aumentos dos riscos de salinizacao. 

Em geral, a salinizacao do solo afeta a germinacao, arwdoR«da«te e o 

desenvolvimento vegetativo das culturas reduzindo, com isto, a sua produtividade, e nos 

casos mais serios leva a planta a morte (Silva e Pruski, 1997). 

A capacidade dos vegetais superiores se adaptarem satisfatoriamente a solos salinos, 

depende de um certo numero de fatores destacando-se, dentre eles a constituicao fisiologica 



da planta e o seu estagio de crescimento (Brady, 1989). De modo que, para prevencao e 

controle da salinidade, as plantas devem apresentar praticas adequadas de manejo de agua e 

solo, enfatizando assim a importancia de serem estudados. 

Nesse contexto, o presente trabalho se propoe a estudar o efeito da salinidade da 

agua de irrigacao sobre o comportamento do capim-elefante (Pennisetum purpureum 

Schumach) cv. Napier Roxa, mostrando que na falta de uma agua de boa qualidade, 

podemos utilizar outras consideradas emprestaveis, desde que sezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA«wb» praticas adequadas 

de manejo, solo com boa permeabilidade e uso de cultures tolerantes. Estuda-se tambem a 

melhor forma de utilizacao das mangueiras porosas, se enterradas ou superficiais, se uma 

mangueira para cada flleira de capim ou uma mangueira para duas fileiras de capim e qual 

o seu efeito na produeao final. 



2.REVISAO DE LITERATURA 

2.1. FATORES QUE AFETAM A SALINIDADE DO SOLO 

2.1.1. Consideracoes Gerais 

AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA salinidade dos solos e das aguas e um problema de preocupacao mundial. A 

superficie da terra afetada pela salinidade, nao esta bem contabilizada, porem como 

exemplos exislem mais de 3.000.000 ha na India e cerca de 600.000 ha na Turquia (Rosa, 

1997). Na regiao semi-arida brasileira no inicio da decada de 80 a salinidade ja afetava 

aproximadamente 25% do total das areas dos perimetros puhlicos irrigados (Cavalcante, 

1983). 

Segundo Santos (1997), a salinidade do solo e afetada pelas caracteristicas de 

retencao de agua, frequencia de irrigacao, fracao de lixiviacao, e qualidade da agua de 

irrigacao. O controle da salinidade constitui um aspecto importante do uso seguro da 

irrigacao com agua de moderada salinidade. Isto requer uma compreensao de como os sais 

afetam as plantas e degradam os solos, de como os processos hidrologicos afetam o 

acumulo de sais e de como as atividades de irrigacao e cultivo afetam o solo. 

O nivel de salinidade da agua das regioes aridas e semi-aridas, nos reservatorios de 

pequena e media capacidade, aumenta do inicio para o final do periodo de estiagem. Esse 

fenomeno e observado porque durante o processo de evapotranspiracao ha perda de agua e 

os sais vao se acumulando no sentido da superficie, cada vez mais proxima do ambiente 

radicular das plantas (Cavalcante, 1983). 

A reducao do conteudo de agua de um reservatorio com mesma quantidade de sais 

tem como resposta o aumento da concentracao salina, ao nivel de provocar perda na 

germinacao das sementes, retardamento ou inibicao do crescimento e desenvolvimento das 

plantas (Ayers & Westcot, 1991 ; OliveirazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e t  at ,  1998). 



0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1.2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Qualidade da Agua de Irrigacao 

A qualidade da agua de irrigacao e determinada pela composicao e concentracao de 

substancias ou solutos dissolvidos, destacando-se como principais: os cations calcio, 

magnesio e sodio e os anions, bicarbonato, sulfato e cloreto, enquanto o boro, fluor e nitrato 

estao usualmente, presentes em pequenas concentracoes. Pequenas quantidades de 

carbonatos e de outros constituintes menos importantes sao encontrados em muitas aguas. 

As concentracoes de diversos ions mostram grandes variacoes, mas por causa de limitacoes 

de solubilidade, carbonatos de calcio e magnesio, sulfato de calcio, sodio, cloreto, 

freqiientemente predominant nas aguas mais salinas (Wilcox & Durum, 1967). 

Os sais tem sua origem na intemperizacao das rochas e dissolucao lenta do gesso, 

calcario e de outros minerais. Estes sao transportados pelas aguas e depositados no solo, 

onde se acumulam a medida em que a agua e evaporada ou consumida pelas plantas 

(Pizarro, 1978; Ayers & Westcot, 1985). 

Os estudos de Leprun (1983); Laraque (1989), mostram que no Nordeste brasileiro, 

as aguas normalmente utilizadas nas irrigacoes, apresentam na maioria das vezes, 

concentracoes totais de sais na faixa de 1 a 30 mmolcL'^condutividade eletrica na faixa de 

0,1 a 3,0 dS m ). E o uso inadequado dessas aguas, conjuntamente com a alta evaporacao e 

a falta de drenagem adequada tem provocado a salinizacao do solo, levando em 

consideracao que a agua e um fator limitante na produeao vegetal (Costa & Gheyi, 1984), 

onde a pratica da irrigacao em muitas situacoes, e a unica maneira de garantir a produeao 

agricola com a seguranca, principalmente em paises tropicais, de clima quente e seco, como 

e o caso do semi-arido Nordestino brasileiro (Holanda & Amorim, 1997). 

Todas as aguas naturais contem sais soluveis, em quantidades e proporcdes 

variaveis, independentemente de sua origem. Assim, qualquer adigao de agua no solo, quer 

seja por ascensao capilar do lencol freatico ou pela irrigacao, implica, necessariamente, na 

adicao de sais ao perfil. Portanto, se nao for manejada corretamente, a agua de irrigacao, 

mesmo de excelente qualidade, pode se tornar um importante fator de salinizacao do solo 

(Reeve & Fireman, 1967; Molem, 1974; Pizarro, 1985 citados por Viana, 2000). 



Leprun (1983), constatou que, para as condicoes de Nordeste, em termos medios, a 

salinidade das aguas para diferentes fontes, varia na seguinte ordem: acudes < rios < 

cacimboes < pocos rasos e apontou o tipo de solo como indicador do nivel de salinidade 

das aguas superficiais. 

Na avaliacao da agua para irrigacao, de modo geral, a agua deve ser analisada em 

relacao a cinco pararnetros basicos: concentracao total de sais (salinidade); proporcao 

relativa de sodio, em relacao a outros cations (sodicidade); concentracao de elementos 

toxicos, concentracao de carbonatos e bicarbonatos, alem do aspecto sanitario (Bernardo, 

1995, citado por (Viana, 2000). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1.3. Balanco de Sais e Fracao de Lixiviacao 

Alem das exigencias das culturas, a agua e importante para outras atividades 

agricolas, tais como preparacao do terreno, inducao de germinacao, qualidade do produto 

colhido e a necessidade hidrica da cultura na qual devera incluir a agua necessaria para 

lixiviacao dos sais acumulados na rizosfera. Pode-se adotar a lixiviacao antes, durante e 

depois do periodo vegetativo em funcao das disponibilidades de agua, sempre que os sais 

acumulados no solo, excedam o nivel maximo de tolerancia da cultura. A lixiviacao e a 

chave da irrigacao bem sucedida onde o risco de salinizacao e excessive. E o unico meio 

pelo qual a salinidade do solo pode ser mantida em niveis estaveis sem riscos para as 

culturas. Quanto mais salina for a agua de irrigacao ou mais sensivel for a cultura a 

salinidade, mais lixiviacao deve existir para manter o rendimento da cultura elevado 

(Medeiros & Gheyi, 1997). 

O processo de recuperacao de solos salinos consiste basicamente da adicao no solo 

de aguas em quantidades suficientes para Iavar o excesso de sais soluveis do perfil (Santos 

& Hernandez, 1997) 

A reducao da lamina de agua para lixiviacao reduz proporcionalmente a quantidade 

de sais adicionado no solo. No entanto, devido a reducao na lixiviacao, a carga de sais da 

zona radicular pode ser aumentado no solo (Santos, 1997). 



Para Rhoades et al., (1992), a necessidade de lixiviacao e outre- aspecto do manejo 

da irrigacao, que influencia a resposta das culturas a salinidade da agua de irrigacao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1.4. Frequencia de Irrigacao 

A frequencia de irrigacao e uma das praticas de potencial de manejo de agua 

disponivel para enfrentar solos e aguas salinas. Poucas evidencias experimentais existentes, 

entretanto, sustentam como recomendacao comum, que o intervalo deveria ser diminuido 

quando se utiliza agua de irrigacao salina (Rhoades et al., 1992) citado por Medeiros & 

Gheyi(1997). 

A lamina e a frequencia de irrigacao devem-se adaptar aos criterios de suprimento 

de umidade do solo relativo a cada cultura, tipo de solo e clima. Onde as diferencas de 

frequencia e intensidade de aplicacao de agua dependem principalmente das variacoes de 

profundidades efetivas das raizes e do nivel maximo de esgotamento da agua disponivel do 

solo para as culturas (FAO/UNESCO, 1973). 

De acordo com Rhoades & Loveday (1990) e Ayers & Westcot (1991), para a 

irrigacao conventional, a cultura responde a salinidade media do perfil da zona radicular, 

enquanto que para irrigacoes de alta frequencia, os primeiros autores recomendam a media 

ponderada com a absorcao de agua em camada da zona radicular 

No entanto, as irrigacoes com aguas salinas, devem ser programadas para que o 

potencial total nao fique alem do nivel que permita que a cultura extraia agua suficiente 

para manter seus processos fisiologicos, sem grandes perdas de rendimentos (Rhoades et 

al., 1992 citado por Santos 1997). 

Segundo Bernstein & Francois (1975), efeitos prejudiciais de alta frequencia de 

irrigacao, atribuiram a reducao do rendimento e lavagem de sais acumulados proximos a 

superficie do solo para zona radicular, causando "choque osmotico" e a danos foliares que 

ocorreram com irrigacoes por aspersao mais frequentes. 



2.1.5. Praticas de Manejo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os metodos de irrigacao influenciam na acumulacao de sais no solo e na planta. Por 

exemplo, uma agua relativamente salina aplicada por sulcos em solos permeaveis nao trara 

nenhum efeito prejudicial ao crescimento da planta, enquanto, a agua de mesma qualidade 

aplicada por aspersao, podera causar reducao da produtividade (Kovda et al., 1973 citado 

por Holanda & Amorim, 1997). 

O manejo da irrigacao deve manter a agua disponivel, proximo ao limite maximo 

para garantir a germinacao e o desenvolvimento, mas deve ser diminuida, em cerca de 50% 

ou mais, durante a colheita. A agua disponivel dentro da zona radicular efetiva, durante a 

fase vegetativa inicial, floracao, nos estagios de crescimento e na formacao da produeao; 

deve ser mantida atraves de irrigacoes sucessivas previamente programadas, de modo que 

nao produzam estresse hidrico (Doorembos & Kassan, 1994 citado por Santos, 1997). 

No entanto, a falta de drenagem adequada, numa area com lencol freatico elevado, 

provocara uma ascensao capilar de agua subterranea, aumentando a salinidade do solo 

(Kovda etal., 1973). 

Para Holanda & .Amorim (1997) citado por (Medeiros, 2000), a nao observancia de 

determinados principios basicos, como a escolha do metodo de irrigacao correto para 

aplicacao de agua de qualidade conveniente, conduz, quase sempre, a deterioracao das 

propriedades flsicas e quimicas do solo, limitando com isso o potencial produtivo da 

cultura. 

Logo, o aprimoramento do manejo da irrigacao sera indispensavel, para se obter 

uma produeao agricola sustentavel e atender as crescentes demandas de alimentos nos 

paises em desenvolvimento (Jensen et al., 1990), como e o caso do Brasil. 



2.2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.EFEITOS DA SALINIDADE NAS PLANTAS 

2.2.1. Consideracoes Gerais 

Em geral, apos cada irrigacao, os sais soluveis, que sao adicionados ao solo 

juntamente com a agua aplicada, vao se concentrando na solucao do solo, a medida que as 

plantas extraem grande parte da agua armazenada na zona radicular para os seus processes 

vitais, atraves da evapotranspiracao, deixando para tras quase todos os sais, (Rhoades, 

1972; Kramer, 1973; Rhoades & Loveday, 1990; Ayers & Westcot, 1991; citados por 

Amorim 1994). 

Segundo Ayers & Westcot (1991) os efeitos toxicos acontecem quando a planta 

absorve com a agua, excessos de certos sais ou ions, que podem ser acumulados em niveis 

prejudiciais nas folhas durante a transpiracao e, frequentemente, acompanham ou 

complicam os problemas de salinidade e ou de permeabilidade, podendo aparecer mesmo 

quando a salinidade e baixa (Ayers & Westcot, 1985). Para Maas (1985), a absorcao foliar 

acelera a velocidade de acumulacao dos ions toxicos da planta, sendo muitas vezes, a 

principal fonte de toxidade. 

Os efeitos dos sais sobre as plantas podem ser causados pelas dificuldades de 

absorcao de agua salina pela planta, pela interferencia dos sais nos processos flsiologicos, 

ou mesmo por toxidez similares aquelas de adubacoes excessivas (Lima, 1997). 

As plantas tolerantes a salinidade sao designadas como halofilas e sua tolerancia 

pode atingir ate cerca de 15g L"1 de cloreto de sodio, equivalente a metade da concentracao 

da agua do mar. Essas plantas absorvem, por exemplo, o cloreto de sodio em altas taxas e o 

acumulam em suas folhas para estabelecer um equilibrio osmotico com baixo potencial da 

agua presente no solo (Lauchi & Epstein, 1984). 



2.2.2. Efeito Osmotico zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A agua e os nutrientes nela dissolvidos sao absorvidos do solo pelas plantas, atraves 

dos pelos absorventes da raiz de certo modo pelo processo fisico de osmose. Assim, a agua 

pode mover-se do solo para dentro da raiz, enquanto o potencial osmotico nas celulas dos 

pelos absorventes for menor do que aquele do solo (Follet et al., 1981). 

O efeito principal da salinidade e de natureza osmotica, podendo afetar diretamente 

o rendimento das culturas. A sodicidade refere-se ao efeito relativo do sodio da agua de 

irrigacao, tendendo a elevar a percentagem de sodio trocavel no solo (PST) com danos nas 

propriedades fisico-quimicas, provocando problemas de infiltracao. Em alguns casos, o 

efeito ionico pode se manifestar na forma de desequilibrio nutritional (Holanda & Amorim, 

1997). 

As plantas extraem a agua do solo quando as forcas de embebicao dos tecidos das 

raizes sao maiores que as forcas de retencao da agua, exercidos pelo solo. A medida em que 

a agua e extraida do solo, as forcas que retem a agua restante tornam-se maiores do que 

quando a agua do solo e retida com forca superior as forcas de extracao, onde se inicia o 

estado de escassez na planta (Ayers & Westcot 1991). 

Segundo Hayward & Spurr (1943), Bernstein (1961) e Mengel & Kirkby, (1987), 

quanto mais aumenta a concentracao salina da solucao do solo, mais diminui o seu 

potencial osmotico. E, assim, chega a um determinado ponto em que as celulas das raizes 

das plantas nao tendo a forca de succao suficiente para veneer o elevado potencial osmotico 

da solucao ambiente, nao podem mais absorver agua do solo e, entao, morrem; a menos que 

sejam capazes de ajustarem osmoticamente atraves da acumulacao de solutos (sais) 

inorganicos ou fotossintetizados. 

Para Rhoades et al., (1992), o excesso de sais na zona radicular das plantas, em 

geral, exercem efeitos nocivos no crescimento. A hipotese que melhor se adequa as 

observacoes e que a salinidade excessiva reduz o crescimento por causa do aumento da 

energia que e gasta pelas plantas na absorcao de agua do solo e no ajuste osmotico para 

sobreviverem e produzirem o estresse. 



Os efeitos da salinidade sobre a planta refletem-se em alteracoes no potencial 

osmotico na toxidade dos ions e no desequilibrio da absorcao de nutrientes essenciais 

(Greenway & Muns, 1980). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2.3 Efeito Direto ou de Toxidade de Sais 

Segundo Smedema & Ricroft (1988), i enquanto os 

problemas osmoticos sao causados pela alta concentracao de ions na solucao do solo, a 

causa do problema de toxicidade, ao que supoe, deve-se a uma concentracao elevada de um 

cation ou um anion especifico ou composicao salina desfavoravel. 

A toxidade, normalmente, e provocada pelos ions cloretos, sodio e boro, entretanto 

muitos outros oligoelementos sao toxicos para as plantas, mesmo em pequenas 

concentracoes. Estes efeitos acontecem quando as plantas absorvem os sais do solo 

juntamente com a agua permitindo que haja toxidez na planta por excesso de sais 

absorvidos. Este excesso pode promover desbalanceamento e danos ao citoplasma 

resultando em danos principalmente na bordadura e no apice das folhas, a partir de onde a 

planta perde, por transpiracao, quase que tao somente agua, havendo nestas regioes 

acumulo do sal translocado do solo para a planta, e obviamente intensa toxidez de sais. 

Segundo a FAO/UNESCO (1973), a salinidade produz variacoes na relacao entre 

potassio, sodio, calcio, e magnesio nas plantas, sendo que maiores em plantas pouco 

tolerantes a sais. Afirma ainda que variacoes nas concentracoes de cloretos e sulfatos na 

presenca de nitratos nao tem praticamente efeitos sobre a composicao mineral das plantas, 

entretanto, quando os cloretos predominam sobre os sulfatos, na presenca de nitrato de 

amonia, existe um aumento no conteiido de Ca, Mg e K. 

E recomendavel, portanto. manter baixos os niveis de salinidade no solo durante o 

plantio. Tambem e importante lembrar que os dados gerados pelas pesquisas e publicados 

na literatura foram obtidos, na sua maioria, de parcelas de irrigacao por inundacao ou 

gotejamento. Por essa razao, e preciso considerar que outros metodos como aspersao, por 



exemplo, pode conduzir danos maiores, pois as folhas tambem absorvem os sais, reduzindo 

a produtividade ou mesmo apresentando aspectos negativos para o mercado, o exemplo da 

uva esbranquicada por precipitados quimicos oriundos da evaporacao da agua aspergida 

sobre as plantas (Lima, 1997). 

Em geral, os danos nas culturas sensiveis ocorrem a concentracoes, ionicas 

relativamente baixas e se manifestam como queimaduras nas bordas das folhas e clorose na 

area internevural e se a acumulacao de ions chegar a ser suficientemente elevada, produz 

reducao significativa nos rendimentos. As culturas anuais sao mais tolerantes e, por 

conseguinte nao sao afetados por concentracoes baixas desses elementos, por outro lado, 

todas as culturas sofrerao danos e chegarao a morrer, se as concentracoes forem 

suficientemente altas (Ayers & Westcot, 1991). 

2.2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.4- Efeito Indireto ou de Natureza Nutricional 

Hebron (1967), verificou que nas plantas em determinadas condicoes de salinidade, 

a concentracao de sais nao atinge niveis toxicos e/ou potencial osmotico capazes de 

prejudicarem a absorcao da agua pelas plantas; no entanto, constatou que concentracoes de 

ions diversos, tais como sodio e cloreto, podem provocar interferencias indiretas capazes de 

se constituir num obstaculo a absorcao adequada de outros nutrientes pelas plantas, 

afetando negativamente o processo metabolico. 

Segundo Bernstein (1958), as plantas requerem certos elementos minerais para seu 

crescimento normal e os absorve do solo, principalmente na forma de sais soluveis; porem 

concentracoes de sais excessivas sao prejudiciais. Por isso, o grau no qual esses ions se 

encontram em excesso na solucao do solo (sais soluveis) ou na fracao trocavel (sodio), 

representa uma medida do problema de salinidade (Reeve & Fireman, 1967). 

Portanto, o efeito da salinidade nas plantas resultam de duas ameacas distintas que 

sao dois aspectos unicos e inerentes a propria salinidade; baixo potencial osmotico que 

restringe a absorcao de agua, e altas concentracoes de ions especificos que podem ser 



toxicos e causar desordem fisiologicas nos tecidos das plantas (Epstein, 1972; Bernstein, 

1974; Feigin, 1985; Mengel & Kirkby, 1987). 

Segundo Yaron et al. (1973), somente quando a acumulacao de sais soluveis atinge 

um nivel prejudicial ao crescimento da planta, e que se tem por desenvolvida a conditio de 

salinidade do solo, ou seja, e a cultura que define o nivel salinidade do solo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3. TOLERANCIA DAS CULTURAS A SALINIDADE 

2.3.1- Consideracoes Gerais 

Nem todas as culturas respondem igualmente a salinidade; algumas produzem 

rendimentos aceitaveis a niveis altos de salinidade e outras sao sensiveis a niveis 

relativamente baixos, cuja diferenca deve-se a melhor capacidade de adaptacao osmotica 

que algumas culturas tem, o que permite a planta absorver, mesmo em condicoes de 

salinidade, suficiente quantidade de agua. Esta capacidade de adaptacao e muito util e 

permite a selecao das culturas mais tolerantes e capazes de produzir rendimentos 

economicamente aceitaveis, quando nao se pode manter a salinidade do solo ao nivel de 

tolerancia da planta que se cultivam (Ayers & Westcot, 1991). 

A salinidade afeta o crescimento e, consequentemente, a produeao das culturas. Os 

efeitos dos sais sobre as plantas podem ser causados pela diminuicao na permeabilidade do 

sistema radicular para a agua, antecipando diariamente o fechamento dos estomatos, 

fenomeno conhecido como "seca fisiologica", resultando em menor taxa fotossintetica. Os 

sais podem causar toxidez similar aquela adubacao excessiva e alterar o metabolismo do 

sistema radicular, o que reduz a sintese e, ou, translocacao de hormonios sintetizados na 

raiz, necessaries ao metabolismo foliar. Como resultado diminuicao do crescimento das 

folhas (Oliveira & Romero, 2000). 



Portanto, e imprescindivel, que se conheca a tolerancia de diferentes especies e 

cultivares a salmidade, afim de que se possa optar pelo cultivo daquelas que propiciarao as 

maiores producoes com menor consumo de agua para lixiviacao, como medida a viabilizar 

a utilizacao de agua de salmidade moderada para irrigacao, sobretudo, em condicoes de 

semi-arido onde grande parte da agua disponivel a irrigacao contem teores relativamente 

altos de sais soluveis (Viana, 2000). 



3. MATERIAL E METODOS 

3.1 Descricao do Local zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 trabalho foi desenvolvido sob condicoes de campo, na propriedade de Hamilton 

localizada no sitio Antas, municipio de Puxinana-PB, com as seguintes 

coordenadas geograficas: 7°15'18" de latitude SuL 35°52'28" de longitude e altitude de 

547,56m, durante o periodo de junho > de 2001. 

3,2 Trata mentos 

No presente trabalho, foi verificada a melhor forma de utilizacao das mangueiras 

porosas Poritex. Os tratamentos constituiam de mangueiras enterradas ou na superficie (por 

cima da linha de capim), sendo que uma parcela constituia-se de uma mangueira para uma 

linha de capim e a outra de uma mangueira para duas linhas de capim (ver croqui em 

anexo), com cinco repeticoes. 

A parcela onde existia uma mangueira para cada linha de capim, dez 

linhas de capim e a parcela com uma mangueira para duas linhas de capim, era formada por 

vinte linhas de capim. 

3.3 Material Genetico 

No experimento foram utilizadas estacas do colmo de capim-elefante (Pennisetum 

purpureum Schumach) cv. Napier roxo, adquiridos em plantios da regiao de Puxinana-PB. 

Os colmos eram selecionados e enterrados com 5cm de profundidade anroximadamente. 
« s \ > • 



A especie e perene, apresentando plantas de crescimento cespitoso, porte elevado, 

colmos eretos, cilindricos e cheios, folhas largas e compridas (30-120cm), inflorescencia 

primaria terminal do tipo panicula e abundante lancamento de perfilhos aereos e basais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.4. Instalacao e Conducao do Experimento 

O experimento ja se encontrava instalado, sendo que o primeiro e segundo cortes 

foram efetuados por outra pessoa. 

A conducao do experimento foi efetuada segundo os dados do projeto agronomico 

(em anexo), que define as laminas de irrigacao a serem aplicadas. 

3.5. Coleta de Dados 

Da area plantada eram feitos cortes na parte central (area amarela em destaque), 

desprezando-se as outras partes. Cada fileira era cortada, em seguida pesada para depois 

passarmos o corte de outra linha. 

Os dados coletados eram anotados para posterior estimacao da producao por 

hectare, de onde seria feita uma avaliacao da producao. 

3.6. Avaliacao do Crescimento e Desenvolvimento da Cultura 

A avaliacao era feita visualmente, observando se a planta apresentava 

necroses nas folhas (sintomas de toxidade), ou se sua coloracao era um roxo intenso (pouca 

deficiencia de nutrientes) ou ainda se apresentava nas folhas, sintomas de deficiencia 

hidrica (folhas secas). 
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3.7.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Adubacao para Manutencao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Aditbaqao orgdnica 

As excrecoes animais constituem material que pode ser retornado as areas de capim-

elefante submetido a cortes periodicos. 

A quantidade de nutrientes excretada pelos animais esta na dependencia da 

categoria animal, da idade do animal, da condicao do animal, do estagio de lactacao, do 

nivel de ingestao de lactacao, do nivel de ingestao de alimento e da composicao do 

alimento ingerido. Do total excretado pelos animais, tem-se constatado que os nutrientes N, 

K e B sao essencialmente liberados na urina, enquanto P, Ca, Mg, S, Cu, Fe, Mn e Zn sao 

excretados, em maior porcao, nas fezes (Barrow & Lamboume, 1962; Kennedy & Siebert, 

1975). Assim, o fornecimento de nutrientes ao capim submetido a cortes esta tambem 

condicionado ao aproveitamento da urina animal. 

De acordo com Mozzer & Andrade (1985), o fato de o N e o K estarem 

predominantemente na urina animal, reforca a necessidade e a vantagem de aplicar o 

esterco verde na capineira. 

Uma vez distribuidas na area com o capim, as excrecoes passam por processos de 

incorporacao ao solo e por perdas para a atmosfera e por carregamento pela agua. 

A quantidade de esterco aplicada em areas com capim-elefante tern sido de 20 a 30 

toneladas/ha/ano (Carvalho et al., 1975; Gomide et al , 1976, Goncalves & Costa, 1987). 

Os efeitos beneficos da aplicacao de esterco sao duradouros (varios anos) e isso 

ocorre devido a liberacao lenta de nutrientes contidos nesse material (Mozzer & Andrade, 

1985). Nesse sentido, Goncalves & Costa (1987) conduziram experimento por dois anos 

com a area de capim-elefante cv Camerroon recebendo esterco bovino no plantio e ao final 

de cada ano (num total de 0 ou de 30 t/ha/ano) e obtiveram 24,9 t MS em presenca de 

esterco contra 22,44 t MS/ha na ausencia de tal aplicacao, quando as plantas foram cortadas 

a cada 70 dias. 
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4.RESULTADOS E DISCUSSAO 

Plantio: 18/12/2000 

Corte 1 

Espacamento. em m 1,0 

Comprimento da fileira. em m 10.0 

Data dacolcta: 07/02/2002 

Tratamento 
Repeticoes kg/lOmzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA dc sulco Produtrvidade 

kg/ha Tratamento 1 2 3 Total Media 

Produtrvidade 

kg/ha 

Tubo enterrado 

1. Uma lateral para 2 fileiras 68 74 76 218 72,7 72.667,0 

2. Uma lateral por fileira 81 83 87 251 83.7 83.667,0 

Tubo sob re a superfkie 

1 I Tma lateral para 2 fileiras 78 85 82 245 81,7 81.667,0 

2. Uma lateral por fileira 80 79 X') 248 82.7 82.667.0 

Corte 2 

Espacamento. em m 1,0 

Comprimento da fileira. em m 10.0 

Data da coleta: 26/10/2001 

Repeticoes kg/lOm de sulco Produtividade 

Tratameiito 1 2 3 Total Media kg/ha 

Tubo enterrado 

1. Uma lateral para 2 fileiras 

2. Uma lateral por fileira 

Tubo sob re a superfkie 

1. Uma lateral para 2 fileiras 

2. Uma lateral por fileira 



3. No terceiro corte (tabela 3), observamos que ha uma maior producao quando se 

utiliza uma mangueira para cada fileira de capim e quando se usa a mangueira na 

superficie. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 3 

Corte 3 
Espacamento, cm m EO 

Comprimento da fileira, em m 10.0 

Data da coleta: 07/02/2002 

Tratamento 

Repeticoes kg/10m de sulco Produtividade 

kg/ha Tratamento 1 2 3 | Total Media 

Produtividade 

kg/ha 

Tubo enterrado 

1. Uma lateral para 2 fileiras 39,2 28,2 37,0 104,4 17,4 17.400,0 

2. Uma lateral por fileira 21,2 29,8 24,0 75,0 25,0 25.000,0 

Tubo sob re a superficie 

1. Uma lateral para 2 fileiras 57,4 59,2 44,0 160,6 26,8 26.800,0 

2. Uma lateral por fileira 29,0 32,4 28,2 89,6 29,9 29.900,0 

4. No quarto corte (Tabela 4) quando se faz uso de uma mangueira enterrada para 

cada fileira de capim, observa-se um aumento na producao. Nos demais tratamentos, nao 

teve diferenca significativa. 

Tabela 4 

Corte 4 

Espacamento, em m 1,0 

Comprimento da fileira, em m 10,0 

I )ala da coleta: 08/05/2002 

Tratamento 
Repeticoes kg/1 Om de sulco Produtividade 

kg/ha 
Tratamento 

1 2 3 Total Media 

Produtividade 

kg/ha 

Tubo enterrado 

1. Uma lateral para 2 fileiras 34,8n 

27,8 27,4 90,0 15,0 15.000,0 

2. Uma lateral por fileira 14,6 23,8 19,6 58,0 19,3 19.000,0 

Tubo sob re a superficie 

1. Uma lateral para 2 fileiras 31,4 35,8 26,0 93,2 15,5 15.500,0 

2. Uma lateral por fileira 15,2 16,6 14,2 46,0 15,3 15.300,0 
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Tabela 5:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Resume- dos valores encontrados nas tabelas 1,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2, 3 e 4, 

mostrando o percentual de producao de cada cada tratamento em relacao 

a producao total de cada corte. 

Tratamento 

% de Producao 

Cortes Tratamento 

1 2 3 4 

Tubo enterrado 

1. Uma lateral para 2 fileiras 22,66 17^6 23,15 

2. Uma lateral por fileira 26,09 25,23 2932 

Tubo sob re a superficie 

1. Uma lateral para 2 fileiras 25,47 27,04 23,92 

2. Uma lateral por fileira 25,78 30,17 23,61 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tubo Enterrado 

8 

1 2 

— Duas fileira Uma fileira 

Cortes 

Tubo sobre a superficie 

Cortes 

— Duas fileiras - - Uma fileira 

Uma lateral por fileira Uma lateral para duas fileiras 

Cortes 
Cortes 

Enterrado - Superficie Enterrado Superficie 

Figura 2. Valores referente a eficiencia do manejo da irrigacao, A - Tubos enterrados e 

B - Tubos sobre a superficie em funcao da quantidade de fileiras e C - Uma 

lateral por fileira e D - Uma lateral para duas fileiras em funcao do local da 

mangueira. 
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5.CONCLUSOES: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Um dos objetivos do experimento foi alcancado, mostrando a possibilidade de 

producao de forragens, sem que ate o presente momento, nenhum problema que afetasse 

esse fator foi constatado, mesmo utilizando agua considerada imprestavel para irrigacao. 

2. O uso de tecnicas adequadas de manejo como: tipo de solo, drenagem, uso de 

adubacao organica e o uso de culturas tolerantes, favorecem a irrigacao utilizando-se agua 

com os valores considerados inadequados para agricultura. 

3. Recomendamos a utilizacao das mangueiras na superficie devido ao fato de que 

com o tempo, o crescimento das raizes do capim, as mangueiras enterradas tendem a sofrer 

uma pressao, podendo obstruir a passagem da agua, como tambem na hora do corte do 

capim, podem ser retiradas, evitando danos na mesma. Facilita tambem a limpeza e o 

conserto de vazamentos. 

4. Recomendamos tambem a utilizacao de uma mangueira para duas fileiras de 

capim, pois devido ao preco das mesmas, o aumento na producao nao compensaria esse 

gasto, ja que nao sabemos a vida util das mangueiras. 

5. O uso desse material de irrigacao, nao causou nenhum entupimento na porosidade 

das mangueiras, fato esse constatado nos sistemas de irrigacao por gotejamento, ja que 

havia muito material em suspensao na agua utilizada. 

6. Pelo fato de efetuarmos os cortes em intervalos de tempo diferentes, nao causou 

nenhum erro na analise dos dados, ja que na producao final o importante era a diferenca 

entre os tratamentos. 
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Croiqui da area do experimento com os detalhes das parcelas, fileiras de planta, 

equipamentos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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