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1. INTRODUCE AO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Durante muito tempo a prioridade para acumulacao de agua na regiao semi-arida do 

Nordeste Brasileiro eram acudes para armazenar a agua na epoca do inverno e, assim, se 

beneficiar durante o verao. Mas, o resultado diante de uma precipitacao em torno de 600 mm 

ano"1 associada a alto indice dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA evapora9ao de 2000 mm ano"1 (Baracuhy, 2001), gera um 

deficit hidrico nos reservatorios durante os periodos secos do ano, justificando a importancia 

da tecnologia de barragem subterranea, que acumula agua nos poros do solo, minimizando a 

perda por evapora9ao. O volume de agua acumulada corresponde a aproximadamente 50% 

que e a porosidade media desses solos. 

Uma u t iliza9ao importante dessa pratica e a cultura de vazantes praticada pelos 

agricultores do Nordeste. Com essa tecnologia e possivel criar condi96es de convivencia com 

o semi-arido, ja que os agricultores podem se beneficiar durante todo ano. Para otimizar o 

armazenamento de agua na barragem subterranea e construido em conjunto o P090 amazonas 

(tendo como fun9ao, a u t iliza9ao da agua e a extra9ao de sais do len9ol freatico, evitando com 

isso a salin iza9ao da agua da barragem subterranea) e um barramento com pneus usados 

(constituindo um obstaculo na enxurrada, aumentando assim a in filt ra9ao e diminuindo a 

perda de solo por escoamento superficial). 

Segundo Garcia (1997), a diferencia9ao ecologica, com secas e estiagens, determinam 

os problemas basicos da regiao semi-arida, que atingem principalmente os trabalhadores sem 

terra e os minifundios de auto consumo, provocando problemas socio-economicos graves com 

conseqiiente expulsao de parte significativa da popula9ao, para outras regioes do Estado e do 

Pais. 

A barragem subterranea alem de proporcionar o armazenamento de agua no solo 

promove a recupera9ao da vegeta9ao mediante bom manejo, recuperando com isso as 

primeiras camadas de solo que geralmente sao carreadas pelas chuvas, as quais sao as de 

melhor qualidade para explora9ao agricola. 

1.1. OBJETIVOS 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar a estrategia de treinamento e a 

constru9ao de barragens subterraneas, P090S amazonas e barramento de pneus para conten9ao 

de solo e agua (BAPUCOSA), nas cidades de Barra de Santa Rosa, Serra Branca, e Cubati no 

estado da Paraiba. 
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2. REVISAO BIBLIOGRAFICA 

2.1 Deposito Aluvial zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O solo e a superficie inconsolidada que recobre as rochas e mantem a vida animal e 

vegetal da Terra. E constituido de camadas que diferem pela natureza fisica, quimica, 

mineralogica e biologica, que se desenvolvem com o tempo sob a influencia do clima e da 

atividade biologica (VIEIRA, 1988). 

Sendo, o solo constituido de 45% de minerals, 5% de materia organica, 25% da fase 

liquida (agua) e 25% da fase gasosa (ar), em que a soma da fase liquida e gasosa corresponde 

a porosidade do solo. 

Os cursos d'agua que escoam na regiao semi-arida do nordeste brasileiro sao quase 

todos, a excecao do Rio Sao Francisco e Parnaiba de carater temporario, tambem chamados 

dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA intermitenles por secarem durante a maior parte do ano. Ao termino do periodo chuvoso a 

agua continua a escoar superficialmente na base do rio, ao cessar o escoamento superficial, a 

agua continuara a escoar sub-superficialmente, dentro de um "pacote" de sedimentos 

detriticos, que no conjunto constitui o aluviao ou deposito aluvial (COSTA, 1997). 

O deposito aluvial possui constituicao, largura e espessura variaveis, isso se da em 

funcao de varios fatores, tais como: constituicao e resistencia da rocha que e erodida, calha 

viva do rio ou riacho que esta diretamente ligada a declividade do terreno e a largura do vale, 

volume de agua escoado que depende das taxas pluviometricas que caem na bacia 

hidrografica, etc. (COSTA, 1997). 

A agua que um solo retem depende diretamente da distribuicao do tamanho das 

particulas e e diretamente afetada pela textura e estrutura do solo (SALTER & WILLIAMS, 

1965; MIRANDA, 1999). 

A textura e a proporcao relativa das particulas que constituem o solo, por tamanho, 

isto e, argila, silte e areia. A estrutura do solo trata-se da forma com que as particulas 

primarias (argila, silte e areia) geralmente se encontram agrupadas, formando particulas 

maiores, agregados (RESENDE et al., 1997). 

Segundo Guerra (2000), a densidade global tambem chamada de densidade aparente 

de um solo e a massa especifica media do solo sobre o volume total do solo, Equacao 1. 

Tabela 1 apresenta a densidade global para diferentes classes texturais e solo. 

2 



Ms 
D

8-TrzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA : (1) 

Vtotal 

Onde: 

D g - Densidade Global (g cm"
3) 

M s - Massa do Solo Seco (g) 

Vtotai - Volume total da Amostra (cm
3) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 1. Valores medios de densidade global para as principais classes texturais de solo 

(GUERRA, 2000) 

Densidade Global 

Classe Textural (g/cm
3

) 

Areia 1,3- 1,6 

Silte 1,1- 1,5 

Argila 0,9- 1,1 

2.2 Tecnicas Agricolas para Contencao de Solo e Agua 

2.2.1 Barragem Subterranea 

A tecnica de barragem subterranea consiste em construir um septo (obstaculo) no 

deposito aluvial, com a finalidade de impedir que a agua nele acumulada continue a escoar 

durante o periodo de estiagem, promovendo acumulo de agua para alimentar, atraves de 

subirrigacao, culturas perenes (forrageiras e frutiferas), alem de garantir a producao de 

culturas anuais mesmo com distribuicao irregular do inverno (Baracuhy et al, 2007). 

Para a construcao da barragem subterranea, escava-se uma trincheira ou vala 

transversalmente ao curso do rio, por intermedio de uma retroescavadeira ou manualmente 

(dependendo da extensao da vala); para a abertura da vala e importante que se conheca 

antecipadamente atraves de uma serie de sondagens, a granulometrica do material a ser 

escavado, para poder dimensionar a largura da trincheira e o angulo de inclinacao do talude, 

bem como ainda detectar a existencia de eventual zona saturada (COSTA, 1997). 

O monitoramento dos atributos dos solos das areas de barragens subterraneas e 

imprescindivel, pois a retirada da caatinga, vegetacao nativa nas regioes semi-aridas do 

Nordeste, aliada aos longos periodos de estiagem, provoca acentuada degradagao fisica, 

quimica e biologica, deixando o solo totalmente descoberto e exposto por mais tempo as 

acoes da temperatura e dos ventos, reduzindo, conseqiientemente, seu potencial produtivo e 

causando danos, muitas vezes irreversiveis, ao meio (SOUTO et al, 2005). 
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Para possibilitar a recuperacao do solo e imprescindivel que se tenha agua disponivel 

para as plantas, assim, atraves do calculo dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA volume total obstruido de agua e solo, Equacao 

2, determina-se o volume total de agua no solo e, com esse resultado calcula-se o volume de 

captacao da barragem subterranea (Equacao 3). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(2) 

Onde: 

H - Altura media da seccao transversal do riacho 

L - Largura do riacho 

S - Declividade 1% 

Vc = Vt.a (3) 

Onde: 

Vt - Volume total obstruido de agua+solo 

a - Porosidade media do solo= 50% 

2.2.2 Construcao do Barramento com Pneus Usados para Contencao de Solo e Agua 

(BAPUCOSA) 

E uma tecnica de captacao de agua "in situ" utilizada em conjunto a construcao de 

Barragens Subterraneas modelo Costa & Melo, onde se faz a substituicao de obstaculos de 

enrocamento de pedras por pneus usados (BAPUCOSA), sendo citado como um primeiro 

modelo construido desse obstaculo segundo Baracuhy et al. (2001) no Assentamento Paus 

Brancos, na zona rural de Campina Grande - PB. Tendo por finalidade reter as aguas que 

passam nos rios ou riachos no periodo das enxurradas, promovendo o "empocado" apos a 

chuva. Diminuindo assim, a velocidade de escoamento de agua consequentemente 

aumentando a infiltracao no solo mantendo-o com umidade adequada, bem como, diminui as 

perdas de solo por escoamento superficial proporcionando um aumento da concentracao de 

materia organica no ambiente a montante da barragem subterranea. Sendo, portanto, de 

grande importancia para aperfeicoar os resultados da tecnica de barragem subterranea. 

Os pneus usados para esse trabalho foram preferencialmente de caminhao, modelos 

tipo 10 x 20; 9 x 20; 11 x 20 e similares. O BAPUCOSA foi construido a jusante da barragem 
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subterranea, distante no minimo de 1,0 m na parte do seu vertice maximo, como recomendado 

por BaracuhyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al. (2007). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2.3 Construcao de Poco Amazonas com Uso de Anel Pre-Moldado 

A construcao do poco amazonas, inserido a montante da barragem subterranea, e um 

complemento da obra de captacao de agua "in situ", que permite obter agua livre no periodo 

chuvoso e observar o nivel do lencol freatico do barramento sub-superficial, alem de 

possibilitar a investigacao dos niveis de sais existentes (COSTA, 1997). Os pocos 

confeccionados com aneis pre-moldados variam de diametro de acordo com os fabricantes, 

porem e comum encontrar aneis de 1,5 m de diametro com 0,5 m de altura. Deve esta 

localizado no minimo a 2,0 m a montante da vala da barragem, podendo ser deslocado para 

um trecho mais alto, onde se possa livrar a calha viva do riacho e evitar maiores impactos 

causados pela correnteza. A Figura 1 apresenta o lay-out da construcao do conjunto de 

tecnicas agricolas para contencao de solo e agua. 

Figura 1. Lay-out de construcao do conjunto de tecnicas agricolas para contencao de solo e 

agua. 

2.3 Parametros Fisicos - Hidricos do Solo 

2.3.1 Teor de Agua no Solo 

Veihmeyer e Herdrickson citado por Boedt & Verheye (1985) conceituam a "agua 

disponivel" do solo para as plantas, como sendo a porcentagem de umidade retida entre um 
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limite superior e um limite inferior de disponibilidade de agua para as culturas, 

respectivamente chamados de "capacidade de campo" e "ponto de murcha permanente". 

Segundo Vieira (1986), o conhecimento desse valor e de grande importancia para os projetos 

de irrigacao. 

Segundo Azevedo (1999), a capacidade de armazenamento d'agua pelo solo 

compreende o calculo da quantidade de agua retida no solo entre a capacidade de campo e o 

ponto de murcha permanente, denominada de lamina liquida inicial de irrigacao e o calculo da 

quantidade de agua retida no solo que a planta pode retirar mantendo niveis economicos de 

producao, denominada capacidade de armazenamento aproveitavel d'agua no solo, Equacao 

4. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CAT=(CCzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-PMP).Da.Pc 

100 

Onde: 

CC = Capacidade de campo da camada do solo (%) 

PMP = Ponto de murcha permanente (%) 

Da = Densidade aparente do solo 

Pc = Profundidade da camada do solo correspondente a profundidade efetiva das raizes (mm) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4 Parametros Fisico-Quimicos do Solo 

2.4.1 Teor de Sais no Solo 

O efeito de salinidade e de natureza osmotica, originando reducao no potencial total de 

agua no solo, o qual afeta negativamente o rendimento das culturas. O potencial osmotico ou 

de soluto e uma propriedade coligativa, relacionada a concentracao total de sais e nao com as 

especies ionicas individuals. A alta concentracao de sais no solo aumenta a forca de retencao 

de agua, dificultando a sua extracao pelas raizes das plantas. 

Para determinar a viabilidade do uso da agua de irrigacao deve-se levar em 

consideracao a sua composicao quimica, a tolerancia das culturas, a salinidade, as condicoes 

climatologicas, o metodo de irrigacao e as condicoes de drenagem (CONTRERAS & 

ELIZONDO, 1980). 
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2.4.2 Classificacao dos Solos Afetados por Sais zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A Classificacao proposta pelo Laboratorio de Salinidade dos Estados Unidos 

(Richards, 1954) e baseada nos efeitos da salinidade sobre as plantas e sodio trocavel sobre as 

propriedades do solo, expresso em termos de condutividade eletrica do extrato de saturacao 

(CEes) e porcentagem de sodio trocavel (PST), classificado-os em quatro categorias: sem 

problemas de sais, salinos, sodicos e salino-sodicos, Tabela 2. 

Tabela 2. Classificacao dos Solos Afetados por Sais (Richards, 1954) 

Classificacao 
CEes 

(dS m
 1

 a 25°C) 

PST ou PSI 

(%) 
pH p s 

Solos sem problemas de sais <4 <15 <8,5 

Solos salinos >4 <15 <8,5 

Solos salino-sodicos >4 >15 <8,5 

Solos sodicos <4 >15 >8,5 

Nessa classificacao o valor estabelecido da CEes para distinguir solos salinos de nao 

salinos e limitado em 4 dS m". Entretanto, pode-se encontrar plantas sensiveis a sais, que 

poderao ser afetadas em solos que apresentam CEes entre 2 e 4 dS m". Por esta razao o 

Comite de Terminologia da Sociedade Americana de Ciencia do Solo, baixou os limites de 

CEes de 4 dS m"
1 para 2 dS m"

1, fazendo distincao entre os solos salinos e nao-salinos, como 

tambem recomendou a substituicao da PST pela Relacao de adsorcao de sodio - RAS 

(GLOSSARY OF SOIL SCIENCE TERM, 1985). Embora sejam classificados como sodicos 

os solos com PST > 15, varios resultados de estudos, publicados na literatura, tern mostrado 

efeitos de sodio sobre a estrutura do solo, mesmo sob niveis inferiores, sendo mais adequados 

considerar como sodico os solos com PST > 7 (PIZARRO, 1978). 

2.5 Qualidade das Aguas 

O conceito de qualidade de agua refere-se as caracteristicas que podem afetar sua 

adaptabilidade para uso especifico; em outras palavras, a relacao entre a qualidade da agua e 

as necessidades do usuario (OLIVEIRA, 2005). 
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2.5.1 Qualidade das Aguas para Irrigacao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Toda agua superficial ou subterranea contem certo teor de sais em solucao, mas nas 

regioes aridas e semi-aridas essa concentracao e em geral maior, por causa dos periodos 

secos, que favorecem a evaporacao da agua e em consequencia, se concentram os sais nas 

aguas remanescentes dos reservatorios, causando grandes problemas de salinizacao e 

sodificacao do solo quando utilizadas para irrigacao (OLIVEIRA, 2005). 

Os problemas de salinizacao da agua sao causados pelo conjunto de fatores que 

contribuem para a acumulacao e concentracao de sais, a niveis tais que prejudiquem as 

condicoes fisicas e quimicas dos solos que afetem, direta ou indiretamente, a planta 

(OLIVEIRA, 2005). 

O diagrama para classificacao de agua de irrigacao, indicado pelo laboratorio de 

Salinidade dos E.U.A. (Richards, 1954), se baseia na condutividade eletrica (CE) como 

indicadora de perigo a salinidade e de acordo com a adsorcao de sodio (RAS), como 

indicadora do perigo de sodificacao do solo. 

As aguas sao divididas em quatro classes, segundo sua condutividade eletrica, ou seja, 

em funcao da concentracao total de sais soluveis (RICHARDS, 1954). 

Q : agua de baixa salinidade, pode ser usada para irrigar a maioria das culturas, em 

quase todo tipo de solo, com pouca probabilidade de que ocorram problemas de salinidade; 

alguma lixiviacao e necessaria, porem isso ocorre normalmente nas praticas de irrigacao, 

exceto em solos com permeabilidade excessivamente baixa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C2: agua salina media, pode ser usada em quase todos os casos sempre que houver um 

grau moderado de lixiviacao; culturas com moderada tolerancia aos sais podem ser cultivadas 

sem necessidade de praticas especiais de controle de salinidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C3: agua de alta salinidade, nao pode ser usada em solos com deficiencia de drenagem; 

mesmo com drenagem adequada pode necessitar de praticas especiais de controle da 

salinidade e dessa forma, deve ser usada apenas para culturas mais tolerantes a salinidade. 

C4 : agua de salinidade muito alta, nao e recomendada para irrigacao sob condicoes 

normais, porem pode ser usada ocasionalmente, em condicoes muito especiais. Os solos 

devem ser permeaveis e a drenagem adequada, devendo-se aplicar uma lamina em excesso 

para conseguir boa lavagem, caso em que deve utilizar apenas para culturas altamente 

tolerantes a salinidade. 
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Para classificar as aguas quanto ao risco de sodificacao, as aguas sao divididas em 

quatro classes, e para avaliar esse risco utiliza-se a RAS, que tern limites determinados por 

equacao, em funcao da CEa (Condutividade Eletrica da Agua). 

Si: agua com baixa concentracao de sodio, (RAS < 18,87 - 4,44.1og (CEa)), pode ser 

usada para irrigacao na maioria dos solos com pouca probabilidade de alcangar niveis 

perigosos de sodio trocavel. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S2: agua com concentracao de media de sodio, (18,87 - 4,44.1og (CEa) < RAS < 31,31 

- 6,66.log (CEa)), pode ser usada em solos de textura grossa ou em solos organicos e de boa 

permeabilidade; solos de textura fina, com alta capacidade de troca de cations (CTC) e sob 

condicoes de boa lixiviacao, essa agua apresenta perigo a sodificacao bastante consideravel, a 

nao ser que o solo contenha gesso. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S3: agua com alta concentracao de sodio, (31,31 - 6,66.1og (CEa) < RAS < 43,75-

8,87.1og (CEa)), pode produzir niveis criticos de sodio trocavel na maioria dos solos, 

necessitando de praticas especiais de manejo de solo, boa drenagem, alta lixiviacao e adicao 

de material organico, gesso etc. 

S4: agua com alta concentracao de sodio, (RAS > 43,75- 8,87.1og (CEa)), em geral e 

impropria para irrigacao, porem, pode ser usada ocasionalmente, quando sua salinidade e 

baixa ou media, em solos bem drenados ou com presenca de gesso. 

Segundo Ayers e Westcot (1999), a qualidade da agua para irrigacao esta relacionada a 

seus efeitos prejudiciais aos solos e as culturas requerendo muitas vezes, tecnicas especiais de 

manejo para controlar ou compensar eventuais problemas associados a sua utilizacao. 

Atualmente, a FAO recomenda a classificacao proposta pelo Comite dos Consultores 

da Universidade da California - UCCC (1974) citado por Ayers e Westcot (1999), cujas 

diretrizes se baseiam no estudo do grau de restricao no uso da agua com problemas potenciais 

como: salinidade, problemas de infiltracao, toxicidade de ions especiflcos e outros, Tabela 3. 



Tabela 3.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Diretrizes para interpretacao da qualidade da agua para irrigacao
1, conforme 

AYERS & WESTCOT (1999) 

Problema Potencial da Agua de Irrigacao Grau de Restricao de Uso 

Unidade Nenhum 

Baixo a 

moderado Severo 

Salinidade 

CEa
2 

dSni
1 

<0,7 0,7-3 >3,0 

SDT
3 

mgL"
1 

<450 450 - 2000 >2000 

Infiltracao 

RAS
4 

1 - 3 e CEa >0,7 0,7 - 0,2 <0,2 

3 - 6 >1,2 1,2-0,3 <0,3 

6 -12 >1,9 1,9-0,5 <0,5 

12-20 >2,9 2,9-1,3 <1,3 

20-40 >5,0 5-2,9 <2,9 

Tocixidade de ion especifico 

Sodio (NA)
5 

Irrigacao Superficial RAS <3 3 - 9 >9 

Irrigacao por aspercao meq L"
1 <3 >3 

Cloreto (CI)
5 

Irrigacao Superficial meq L"
1 <4 4 - 10 > 10 

Irrigacao por aspercao meq L"
1 

<3 >3 

Outros ions que afetam culturas sensiveis 

Nitrogenio (N -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA NO3)
6 

mgL"
1 <5,0 5-30 >30 

Bicarbonato (HCO3) - Apenas aspercao 

convencional meq L"
1 

<1,5 1,5-8,5 >8,5 

pH Faixa normal: 6,5 - 8,4 
1

 Adaptada da UNIVERSITY OF CALIFORNIA COMMITE OF CONSULTANTS (1974) 
2

C E a - Condutividade eletrica da agua, em dS rrf
1

 a 25°C 
3

SDT - Sodio Totais Dissolvidos (mg L"
1

) 
4

RAS significa a Relacao de Adsorcao de Sodio algumas vezes representada como Rna. Para determinado valor de RAS, a 

velocidade de infiltracao aumenta a medida em que aumenta a salinidade. Avalia-se o problema potencial de infiltracao 

atraves da RAS e da CEa. 
5

A maioria das culturas arboreas e plantas lenhosas sao sensiveis ao sodio e ao cloreto; no caso de irrigacao por superficie, 

usam-se os valores indicados. 
6

Significa nitrogenio em forma de nitrato expresso em termos de nitrogenio elementar. 

2.5.2 Qualidade das Aguas para Dessedentacao Animal 

Segundo Ayers e Westcot (1999), em regioes aridas e semi-aridas, o gado, em geral, 

consome aguas de qualidade inferior durante varios meses do ano. Quando as aguas 

apresentam altos indices de sais provocam desarranjos fisiologicos e ate a morte dos animais. 

O efeito mais comum e a falta de apetite que tern sua origem nao apenas no desequilibrio do 

conteudo de agua nos tecidos, mas tambem, na toxicidade ionica, sendo o magnesio o ion que 

pode provocar mais facilmente diarreia no gado. 

A Academia Nacional de Ciencias dos EUA (1972) citado por Ayers e Westcot 

(1999), estabeleceu que do ponto de vista de salinidade, as aguas com uma condutividade 

inferior a 5 dS m"1 sao satisfatorias para o gado, praticamente em qualquer circunstancia. 

Porem nas regioes aridas e semi-aridas e necessario muitas vezes usar as aguas que excedem 
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do limite de 5 dS m~ , observa-se atraves da Tabela 4 alguns limites toleraveis para algumas 

especies animais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 4. Guia de qualidade de agua para dessendentacao de Gado e Aves
1

. 

Salinidade 

de Agua 

(dS m
1

) 

Classe Observacoes 

< 1,5 Excelente Adequada para todas as classes de gado e aves confinadas 

1,5-5,0 
Muito 

Satisfatoria 

Adequada para todas as classes de gado e aves confinadas. Provoca 

diarreia temporaria em gado nao acostumado e excrementos 

aquosos nas aves. 

5,0 - 8,0 
Satisfatorio 

para o gado 

Nao apta para 

as aves 

Pode produzir diarreia temporaria ou nao ter aceitabilidade por 

animais nao acostumados a ela. 

Provoca frequentemente excrementos aquosos, aumento da 

mortalidade e reducao de crescimento, especialmente em perus. 

8,0- 11,0 

De uso 

limitado para 

o gado 

Nao apta para 

as aves 

Adequada com razoavel seguranca para bovinos de leite, de corte, 

ovinos, suinos e equinos. Evitar para femeas prenhas e em lactacao. 

Nao apta para aves domesticas. 

11,0-16,0 
De uso 

limitado 

Nao adequada para aves e provavelmente para suinos. Grande risco 

para vacas lactentes ou prenhas, ovinos e equinos. Evitar seu uso, 

embora os ruminantes, cavalos, suinos e aves mais velhos possam 

substituir em certas condicoes. 

> 16,0 
Nao 

recomendavel 
Riscos muito grandes. 

Fonte: National Academy of Science (1972; 1974) citado por A Y E R S & WESTCOT (1999). 

Conforme Ayers e Westcot (1999), com excecao do Mg, os ions responsaveis pela 

salinizacao nao sao muito toxicos em sua maioria, assim as norm as Australianas recomendam 

que se deve considerar o Mg, sobretudo, quando a salinidade excede de 6,6 dS m"
1

 (4000mg 

L"1) nas aguas para o gado bovino e 10 dS m"1 (6000 mg L"1) nas aguas para ovinos. Na 

Tabela 5 encontra-se os niveis toleraveis de magnesio que a Australian Water Resources 

Council (1969) citado por Ayers e Westcot (1999), apresenta. 

Tabela 5. Niveis sugeridos de Magnesio nas aguas para dessendentacao de Gado e Aves
1 

Aves e Gados Concentracao de Magnesio 

mgL'
1 meq L

 1 

Aves Confinadas" <250 <21 

Suinos
2 

<250 <21 

Equinos <250 <21 

Vacas lactentes <250 <21 

Ovelhas e cordeiros <250 <21 

Bovinos de corte <400 <33 

Ovinos adultos alimentados com feno <500 <41 

[Fonte: Australian Water Resources Council (1969) citado por A Y E R S & W E S T C O T (1999) 

"A tolerancia das aves e suinos ao Mg e desconhecida. porem se est una que seja inferior a 250 mg L 
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3. MATERIAIS E METODOS 

3.1 Caracterizacao das Areas de Estudo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Para se fazer a escolha dos tres locais (Barra de Santa Rosa, Serra Branca e Cubati), 

foi necessaria a realizacao de visitas feita por professores e alunos da UFCG, tendo por base 

de escolha a representatividade em relacao as caracteristicas de cada micro-regiao, bem como, 

o fator socioeconomic de cada municipio, buscando contemplar pequenos agricultores e/ou 

assentamentos. Outro fator predominante para a escolha foi a aprovacao de um projeto de 

pesquisa para a regiao por parte da FUNASA, o qual contemplava ministrar cursos de 

capacitacao em tecnicas agricolas para contencao de solo e agua (Barragem Subterranea, Poco 

Amazonas e BAPUCOSA) e, construir uma barragem subterranea inserindo a metodologia do 

poco amazonas e BAPUCOSA. Outros fatores que contribuiram para a escolha foram sua 

acessibilidade, o interesse da comunidade da microbacia e do municipio, incluindo a 

prefeitura e a UFCG. A identificacao geografica dos locais esta codificada na Figura 2. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

!»• » i w j r » ) 7 ' « r m MzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA w yyso  35 « r 

Figura 2. Barra de Santa Rosa (1); Serra Branca (2); Cubati (3). 

Todos os locais onde foram construidas as tecnicas para contencao de solo e agua 

(Barragem subterranea, poco amazonas e BAPUCOSA) passaram por avaliacao dos 

professores e alunos da UFCG, mediante questionario de sondagem do local (Tabela 6), onde 
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foi feita a avaliacao de acordo com as caracteristicas de cada local visitado, e com isso foi 

encontrado o melhor local, neste foram construidas as tecnicas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 6. Questionario de sondagem de locais para a instalacao da barragem subterranea*. 
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* Elaborado por Jogerson Pinto Gomes Pereira 

No processo construtivo das tres tecnicas para contencao de solo e agua, foram 

coletadas amostras de solo retiradas do perfil da vala a profundidade de 1,0 m, 2,0 m e 3,0 m; 

0,50 m, 1,0 m e 2,0 m; para os municipios de Barra de Santa Rosa e Serra Branca 

respectivamente. Para o municipio de Cubati foi retirada da vala da barragem uma amostra 

mista de solo a uma profundidade de cerca de 1,50 m. Esse procedimento teve como objetivo 

caracterizar o solo em diferentes profundidades na area de captacao/plantio. Foram 

determinados em laboratorio os atributos fisicos: textura, densidade do solo e das particulas, 

capacidade de campo (0,10 atm) e ponto de murcha permanente (15,0 atm) para Serra Branca 
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e Cubati; e para Barra de Santa Rosa capacidade de campo (0,33 atm) e ponto de murcha 

permanente (15,0 atm). Alem dos parametros fisico-quimicos referentes a salinidade do solo. 

Ainda nos locais onde foram construidas as tecnicas realizou-se a coleta de agua em 

acudes e cacimbas, para analise dos parametros referentes ao teor de sais presentes na agua, 

classificando-a de acordo com a Tabela 3 para uso na irrigacao de areas cultivadas, e Tabelas 

4 e 5 para consumo animal. 

As analises de agua e solo foram realizadas no Laboratorio de Irrigacao e Salinidade, 

(LIS) da Universidade Federal de Campina Grande. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.1.1 Barra de Santa Rosa, PB 

O municipio de Barra de Santa Rosa esta inserido na microrregiao do Curimatau 

Paraibano, onde se realizou o seminario envolvendo tecnicos e produtores rurais, no Sindicato 

dos Trabalhadores Rurais da cidade. A construcao das tecnicas de contencao de solo e agua 

(Barragem subterranea, poco amazonas e BAPUCOSA), foi realizada no sitio Cupira do 

pequeno produtor Jose Antonio de Vasconcelos no dia 06 de Outubro de 2007. A area de 

construcao das tecnicas esta entre as coordenadas de GPS: 06° 49' 44.2" de latitude Sul, 36° 

06' 07,1" de longitude oeste e 508 m de altitude, e 06° 49' 44,3" de latitude Sul, 36° 06' 04,8" 

de longitude oeste e 507 m de altitude. 

Na Figura 3 esta a rede de drenagem do municipio de Barra de Santa Rosa, onde 

foram visitados cinco locais, dentre eles os pontos em vermelho correspondem aos locais nao 

selecionados e o ponto em preto corresponde ao local selecionado de acordo com as 

recomendacoes da Tabela 6. 

Figura 3. Loca selecionado (preto) para construcao das tecnicas para contencao de solo e 

agua para o municipio de Barra de Santa Rosa. 
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3.1.2 Serra Branca, PB zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O municipio de Serra Branca inserido na microrregiao do Cariri Paraibano foi o local 

escolhido para a construcao da segunda barragem subterranea contemplando as tres tecnicas e 

em conjunto com o seminario de capacitacao. A construcao das tecnicas de contencao de solo 

e agua (Barragem subterranea, poco amazonas e BAPUCOSA), foi realizada na comunidade 

de Ligeiro de Baixo, no dia 09 de novembro de 2007, na propriedade do pequeno produtor 

Francisco de Assis Sousa Araujo, na Microbacia Hidrografica do riacho do Ligeiro, onde a 

area de construcao das tecnicas apresenta referencias de GPS: 7° 32' 59,9" de latitude Sul, 36° 

39' 07" de longitude oeste e 530 m de altitude. 

Figura 04. Drenagem do Municipio de Serra Branca, identificando o local da construcao das 

tecnicas. 

3.1.3 Cubati, PB 

O municipio de Cubati inserido na microrregiao do Serido Paraibano foi o local 

escolhido para a construcao da terceira barragem subterranea contemplando as tres tecnicas e 

em conjunto com o seminario de capacitacao. A construcao das tecnicas de contencao de solo 

e agua (Barragem subterranea, poco amazonas e BAPUCOSA), foi realizada em area coletiva 

no Assentamento Sao Domingos, no dia 11 de dezembro de 2007, onde a area de construcao 

das tecnicas apresenta referencias de GPS: 6° 49' 39,8" de latitude Sul, 36° 06' 04,6" de 

longitude oeste e 550 m de altitude. 
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Figura 05.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Drenagem do Municipio de Cubati, identificando o local da construcao das 

tecnicas. 

4. RESULTADOS E DISCUSSOES 

4.1 Historico dos seminarios 

4.1.1 Barra de Santa Rosa, PB 

No municipio de Barra de Santa Rosa, o curso foi realizado no Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais, com a participacao de um representante da FUNASA e com ampla 

participacao dos trabalhadores rurais, com aproximadamente 50 inscritos no periodo de 05 a 

06 de Outubro de 2007. 

Figura 06. Ambiente do Seminario realizado em Barra de Santa Rosa. 
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Figura 07.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Panorama do seminario no auditorio do sindicado dos trabalhadores rurais de 

Barra de Santa Rosa. 

4.1.2 Serra Branca, PB 

O seminario no municipio de Serra Branca foi realizado na capela da comunidade de 

Ligeiro de Baixo, com aproximadamente 30 inscritos, onde foi exposto conteudo das tecnicas 

as quais seriam construidas naquela localidade. 

Figura 08. Palestra sobre desertificacao, dentro do seminario de tecnicas agricolas para 

contencao de solo e agua-

Figura 09. Participantes do seminario, na capela do Ligeiro de Baixo. 
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4.1.3 Cubati, PB zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

No municipio de Cubati, o seminario foi realizado na Camara de Vereadores, com 

ampla participacao dos produtores rurais da cidade e em particular dos produtores do 

Assentamento Sao Domingos. 

Figura 11. Imagem dos participantes do evento em Cubati (lado direito) 

4.1.4 Perguntas ma is freqiiente 

No decorrer dos seminarios nos tres municipios (Barra de Santa Rosa, Serra Branca e 

Cubati), foram anotadas as duvidas mais freqiientes dos agricultores, assim como dos demais 

presentes nos seminarios. As perguntas foram separadas por temas referentes a aptidao da 

regiao de modo generico Tabela 7, e referentes as tecnicas como apresentado na Tabela 8. 
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Tabela 7.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Perguntas relacionadas a aptidao da regiao de modo generico. 

Varzea 

Como saber os tipos de plantas a cultivar na varzea formada pela barragem subterranea ja que a 

agua de nossa comunidade e naturalmente salobra? 

Qual a area de agricultura formada com a barragem subterranea? 

Outros 

E errado se queimar os "ciscos" e restos de plantas da capina? 

Como a algaroba esta ocupando os espacos deixados pelas plantas nativas e a exploracao de 

madeira e autorizada pelos orgaos competentes, no futuro, a nossa comunidade tambem nao estara 

virando um deserto? 

Em umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a9ude com planta "mata-pasto" e outro sem, em qual dos dois vai ocorrer maior perda de 

agua por evaporacao? 

Sabendo que 49% do lencol freatico esta a 800 m de profundidade. Entao se abrir um P090 com 

800 m de profundidade encontra-se agua? 

Tabela 8. Perguntas dos participantes do seminario relacionados as tecnicas para contencao 

de solo e agua. 

Barragem Subterranea 

Por que na construcao da minha barragem subterranea, nao aflorou a agua? 

Ate que profundidade deve-se escavar uma barragem subterranea? 

Qual deve ser a largura de escavacao da barragem subterranea? 

Onde surgiu a barragem subterranea? 

Qual deve ser a distancia de uma barragem para outra? 

Lona 

Por que a lona nao deve ser perfurada? 

Pode-se construir a parede da barragem subterranea com outros materiais no lugar da lona? 

A lona pode ser de outra cor? 

Pneus 

Os pneus nao serao levados por uma enxurrada forte? 

Qual a necessidade do barramento com pneus? 

Quantos pneus sao necessarios para a "vedacao" da barragem subterranea? 

Como vai servir os pneus dentro da metodologia da barragem subterranea? 

Poco Amazonas 

Qual a importancia do poco amazonas? 

Qual a melhor maneira de vedacao do anel? 

De que modo a agua subterranea vai encher o poco amazonas? 

Qual a distancia do poco amazonas ate a parede da barragem subterranea? 

Por que o poco nao fica a jusante? 

Os aneis poderiam ser feitos de tijolo batido (solo-cimento)? 

E se durante a escavacao para colocacao do anel a agua aflorar? 
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Os participantes foram receptivos e participativos durante todo o seminario desde a 

parte teorica ate o fim da execucao do conjunto de tecnicas agricolas para contencao de solo e 

agua, tendo assiduidade na execucao de mais de 50% dos escritos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.2 Execucao no Campo das Tecnicas Agricolas para Contencao de Solo e Agua 

4.2.1 Barra de Santa Rosa, PB 

4.2.1.1 Selecao do Local 

No municipio de Barra de Santa Rosa, foi feito visita antes da realizacao do seminario, 

para a escolha do local onde seria realizada a parte pratica do mesmo, onde se levou em 

consideracao a area com melhor caracteristica tecnica e de infra-estrutura, sendo 

preferencialmente escolhido pessoas com pouca area na propriedade, caracterizando como 

pequeno agricultor e/ou areas de assentamento. Na TabelazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 9 encontra-se a localizacao 

georeferenciada de cada propriedade. 

Tabela 9. Pontos georeferenciados dos locais visitados em Barra de Santa Rosa. 

Ponto Latitude Sul Longitude Oeste Propriedade Proprietario 

1 06° 49' 11,3" 36° o r 52,7"  Cacimbas Alexandra Azevedo Vieira 

2 06° 50' 54,8" 36° 02' 33,8" 
Cacimba de 

Baixo 
Alexandra Azevedo Vieira 

3 

4 

06° 

06° 

49' 

49' 

5,2" 

12,9" 

36° 

36° 

05' 

05' 

4,2" 

30,5" 

Catole 

Catole 

Edvaldo Alves de Luna 

(Futuro Assentamento) 

Edvaldo Alves de Luna 

(Futuro Assentamento) 

5 06° 49' 39,8" 36° 06' 4,6" Cupira Jose Antonio de Vasconcelos 

De acordo com a Tabela 6, avaliaram-se as propriedades sendo a de melhor 

caracteristicas o sitio Cupira (Figura 12), a qual apresentou um leito de rio com mais de 60 m 

de largura, profundidade em torno de 2,0 m a 3,0 m, declividade de 1%. 
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ft »w zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 12.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Local com infra-estrutura adequada a implanta9ao do conjunto de tecnicas do 

curso. 

4.2.1.2 Qualidade das Aguas 

A agua coletada para analise do sitio Cupira foi proveniente de uma cacimba com 

escava9ao de 1,5 m abaixo da rocha localizada a jusante do local escolhido, os valores dos 

parametros encontrados apos analise em laboratorio estao na Tabela 10, a qual foi avaliada de 

acordo com a metodologia de Richards (1954) e comparada a classifica9ao feita pela UCCC 

(Tabela 3) para o uso em irriga9ao, e para consumo animal (Tabelas 4 e 5). 

Tabela 10. Parametros de qualidade de agua no municipio de Barra de Santa Rosa 

Propriedade Sitio Cupira 

pH 8,41 

CEa (u.S cm"
1

) 3350 

Calcio (meq/L) 422 

Magnesio (meq/L) 8,49 

Sodio (meq/L) 23,9 

Potassio (meq/L) 0,26 

Carbonato (meq/L) 0,0 

Bicarbonato (meq/L) 5,6 

Cloreto (meq/L) 25,6 

Sulfato (meq/L) Presen9a 

RAS 9,48 

Classe c4 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Pela classificacao de Richard (1954) a agua proveniente de cacimba do sitio Cupira, 

foi classificada como sendo umazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA C4S3. Indicando que pelo valor de condutividade eletrica, a 

agua nao e recomendada para irrigacao sob condicoes normais, porem pode ser usada em solo 

de boa drenagem cultivando-se plantas com alta tolerancia a salinidade. Em relacao a 

sodicidade apresenta alta concentracao de sodio, pode produzir niveis criticos de sodio 

trocavel na maioria dos solos, necessitando de praticas especiais de manejo de solo. 

Comparando os valores contidos na Tabela 10 com os valores apresentados na Tabela 

3, a agua apresentou quanto a salinidade um grau de restricao severo para irrigacao, e com 

RAS apresentando nenhum grau de restricao, indicando que para a planta havera grandes 

riscos de toxidade e, para o solo nao apresentara problemas de desagregacao das particulas e 

consequentemente sodicidade. Os valores de CEa e M g da Tabela 10, comparado aos das 

Tabelas 4 e 5 respectivamente, demonstram que para a salinidade a agua e adequada para 

todas as classes de gado e aves conflnadas, provoca diarreia temporaria em gado nao 

acostumado e excrementos aquosos nas aves.Ja quanto a concentracao de M g essa agua nao 

apresenta restricoes.Vale salientar que a agua foi coletada no verao onde existe maior 

concentracao de sais devido a evaporacao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.2.1.3 Classificacao do Solo 

Na Figura 13 encontram-se as amostras de solo coletadas a 1,0 m, 2,0 m e 3,0 m do 

perfil da vala da barragem subterranea. 

Analisando os parametros fisicos do solo a profundidade de 1,0 m, obteve-se a 

classificacao comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Franco Argilo Arenoso, densidade do solo 1,22 g cm" 3, porosidade de 

55,31%, capacidade de campo (0,33 atm) foi de 25,0%, e ponto de murcha permanente (15 

atm) de 11,0%; quanto a salinidade o solo foi classificado como salino. Para a profundidade 

de 2,0 m, a classificacao do solo foi Franco Arenoso, porosidade de 48,55%, densidade do 

solo 1,42 g cm"
3

, capacidade de campo (0,33 atm) foi de 10,0%, e ponto de murcha 

permanente (15 atm) de 4,0%; quanto a salinidade o solo foi classificado como normal. Para a 

profundidade de 3,0 m, a classificacao do solo foi Franco Arenoso, porosidade de 50,71%, 

densidade do solo 1,38 g cm" 3, capacidade de campo (0,33 atm) foi de 10,0%, e ponto de 

murcha permanente (15 atm) de 5,0%; quanto a salinidade o solo foi classificado como 

normal. 
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FigurazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 13. Solo coletado no perfil da vala da Barragem subterranea 

4.2.1.4 Execucao das Tecnicas 

A barragem subterranea do municipio de Barra de Santa Rosa, PB, foi construida com 

60,0 m de comprimento e cerca de 0,80 m de largura. A profundidade media atingida foi de 

2,0 m e, ao longo de seu perfil ocorreu variacao de 1,5 m a 2,90 m chegando a obter como 

base da barragem, a rocha mae de material conhecido no local como "pedra preta", que 

representa a base mais solida. 

O solo do local apresentou textura grossa, sendo um solo predominantemente arenoso, 

com presenca de pedras e cascalho. No local da escavacao foram retiradas muitas pedras uma 

das quais rasgou a concha da retroescavadeira, retardando o servico que em media seria 

executado em cerca de 8 horas (um dia), passou a ser executado em 16 horas (dois dias). O 

poco amazonas foi construido no local onde atingiu a profundidade de 3,0 m (local mais 

profundo), sendo colocado os 8 aneis, ficando 1,0 m acima do nivel do solo, evitando que nas 

enxurradas, o nivel da agua invada o mesmo e possa entupir. Para maior protecao, o 

proprietario iria realizar o rejunto lateral dos aneis e a confeccao da tampa. 

A BAPUCOSA foi construida com 30 pneus de caminhao e 5 de carro de passeio, 

distribuidos em tres camadas e grampeados com vergalhao de diametro 54 polegada. A 

presenca de pedras no leito do riacho facilitou o trabalho da equipe e dos participantes do 

seminario que estiveram presentes na execucao e contribuiram com o trabalho, ao final da 

construcao a extensao foi de 15,0 m de comprimento, a distancia de 2,0 m a jusante da 

barragem subterranea, o terreno apresentou declividade longitudinal media do riacho de 1%. 

Utilizando a Equacao 2 e Equacao 3, obtem-se o valor do volume total obstruido de agua e 

solo e o volume de captacao da barragem subterranea respectivamente (Tabela 11). 
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Tabela 11.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Calculo do volume maximo de captacao da barragem subterranea no municipio de 

Barra de Santa Rosa 

Volume de maxima 

captacao de agua da 

Valores Volume total obstruido Barragem subterranea 

Parametros (m) de agua e solo (m
3

) (m
3

) 

Altura media da seccao 

transversal do riacho (H) 2 12000 6180 

Largura do riacho (L) 60 

Declividade 1%(S) 200 

Porosidade 51,5% (a) 0,515 

Na Figura 14 e visto o perfil de escavacao da barragem subterranea (limitada pela 

rocha mae), bem como, a area de captacao de agua "/'«zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA situ" ao longo da area da barragem 

subterranea. 

Perfil de Escavacao da Barragem Subterranea zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Distancia Transversal (m) 

• Estratificacao da Rocha 

Figura 14. Perfil de escavacao da vala da barragem subterranea no municipio de Barra de 

Santa Rosa. 

As imagens do processo construtivo das tecnicas no municipio de Barra de Santa Rosa 

encontram-se no apendice A . 

4.2.2 Serra Branca, PB 

4.2.2.1 Selecao do Local 

No municipio de Serra Branca, PB, foram feitas visitas antes da realizacao do 

seminario, para a escolha do local onde seria realizada a parte pratica do mesmo, onde se 

levou em consideracao a area com melhor caracteristica tecnica e de infra-estrutura, sendo 

preferencialmente escolhido pessoas com pouca area na propriedade, caracterizando como 
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pequeno agricultor e/ou areas de assentamento. Na Tabela 12 encontra-se a localizacao 

georeferenciada de cada propriedade, para localizacao da barragem subterranea, poco 

amazonas e contencao com pneus usados na cidade de Serra Branca. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 12. Pontos georeferenciados dos locais visitados em Serra Branca 

Ponto Latitude Sul Longitude Oeste Propriedade Proprietario 

1 07° 32' 52,2" 36° 38' 50,0" 
Riacho ligeiro 

Raimundo Ilario 32' 52,2" 50,0" 
(bifurcacao) 

Raimundo Ilario 

2 07° 32' 53" 36° 38' 55,0" 
Comunidade Ligeiro 

de Baixo 
Raimundo Ilario 

3 07° 32' 56,3" 36° 38' 56,5" 
Comunidade Ligeiro 

de Baixo 
Inacio Antonino 

4 07° 32' 59,9" 36° 39' 07" 
Comunidade Ligeiro Francisco de Assis Sousa 

07° 32' 59,9" 36° 39' 07" 
de Baixo Araujo 

Na Figura 15 esta o panorama do local escolhido para locacao da obra, a propriedade 

do Sr. Francisco de Assis, que apresentou as melhores caracteristicas de acordo com a Tabela 

6. Pode-se observar que a regiao, em particular o leito do riacho escolhido tern como mata 

ciliar a algaroba, que apesar de ser uma especie muito agressiva, em epoca de seca sua 

vargem e dada ao gado como fonte de alimentacao. 

Figura 15. Panorama do local escolhido para a realizacao do conjunto de tecnicas. 

4.2.2.2 Qualidade das Aguas 

A agua coletada para analise da propriedade do Sr. Francisco de Assis foi proveniente 

de uma cacimba, os valores dos parametros encontrados apos analise em laboratorio estao na 

Tabela 13, a qual sera avaliada de acordo com a metodologia de Richards (1954) e comparada 
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a classificacao feita pela UCCC (Tabela 3) para o uso em irrigacao, e para consumo animal 

(Tabelas 4 e 5). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 13. Parametros de qualidade de agua no municipio de Serra Branca 

Propriedade Ligeiro de Baixo 

pH 7,92 

CEa (uS cm"
1

) 6.500 

Calcio (meq/L) 18,76 

Magnesio (meq/L) 27,48 

Sodio (meq/L) 45,98 

Potassio (meq/L) 0,72 

Carbonato (meq/L) 1,7 

Bicarbonato (meq/L) 5,29 

Cloreto (meq/L) 74,75 

Sulfato (meq/L) Presenca 

RAS 9,52 

Classe c4 

Pela classificacao de Richard (1954) a agua proveniente de cacimba do ligeiro de 

baixo, foi classificada como sendo umazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA C4S3. Indicando que pelo valor de condutividade 

eletrica, a agua nao e recomendada para irrigacao sob condicoes normais, porem pode ser 

usada em solo de boa drenagem cultivando-se plantas com alta tolerancia a salinidade. Em 

relacao a sodicidade apresenta alta concentracao de sodio, pode produzir niveis criticos de 

sodio trocavel na maioria dos solos, necessitando de praticas especiais de manejo de solo. 

Comparando os valores da Tabela 13 com relacao a qualidade da agua para irrigacao 

(Tabela 3), observa-se que a agua tern restricao severa quanto ao seu uso, e quanto a RAS nao 

existe nenhum grau de restricao indicando que para a planta havera grandes riscos a toxidade 

e, para o solo nao apresentara problemas de desagregacao das particulas. A Tabela 4 e 5 

estabelece limites toleraveis de agua para consumo animal, nesse sentido comparando esses 

limites com o valor de CEa e M g da Tabela 14, a agua e satisfatoria para o gado e nao apta 

para as aves, e para a concentracao de M g essa agua e recomendada para bovinos de corte. 

Vale salientar que a agua foi coletada no verao onde existe maior concentracao de sais devido 

a evaporacao. 
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4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.2.2.3 Classificacao dos Solos 

Analisando os parametros fisicos do solo a profundidade de 0,50 m, obteve-se a 

classificacao do solo comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Areia Franca, densidade do solo 1,50 g cm"
3

, porosidade de 

45,93%, capacidade de campo (0,10 atm) foi de 6,0%, e ponto de murcha permanente (15 

atm) de 2,0%; quanto a salinidade o solo foi classificado como normal. Para a profundidade 

de 1,0 m, a classificacao do solo foi Areia Franca, porosidade de 51,49%, densidade do solo 

1,35 g cm"
3

, capacidade de campo (0,10 atm) foi de 6,0%, e ponto de murcha permanente (15 

atm) de 2,0%; quanto a salinidade o solo foi classificado como salino sodico. Para a 

profundidade de 2,0 m, a classificacao do solo foi Areia, porosidade de 48,84%, densidade do 

solo 1,43 g cm" , capacidade de campo (0,10 atm) foi de 6,0%, e ponto de murcha permanente 

(15 atm) de 4,0%; quanto a salinidade o solo foi classificado como salino sodico. 

4.2.2.4 Execucao das Tecnicas 

A Barragem subterranea foi construida no leito do riacho na zona rural de Serra 

Branca, denominada de Ligeiro de Baixo, na propriedade do Sr. Francisco de Assis, teve o 

comprimento de 24 m, apresentou profundidade relativamente baixa, com profundidade 

media de 1,90 m e, ao longo de seu perfil ocorreu variacao de 1,60 m a 2,35 m, chegando a 

obter como base da barragem, a rocha mae de material conhecido no local como "pedra 

preta", que representa a base mais solida. 

O solo do local apresentou textura grossa, sendo um solo predominantemente arenoso 

sem presenca de pedras. A BAPUCOSA foi construida com 30 pneus de caminhao e 5 de 

carro de passeio, distribuidos em duas camadas e grampeados com vergalhao de diametrozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Vi 

polegada, como nao existia pedras no leito do riacho ficou sob responsabilidade do 

proprietario posteriormente fazer a colocacao das pedras dentro dos pneus para proporcionar 

maior estabilidade, tendo uma extensao final de 20 m de comprimento, a distancia de 2,0 m a 

jusante da barragem subterranea. O poco apresentou 2,5 m de profundidade, sendo colocado 7 

aneis pre-moldados, deixando 1,0 m acima do nivel do solo, para evitar que nas enxurradas, o 

nivel da agua invada o mesmo e possa entupir. A distancia do poco foi de 3,0 m a montante da 

barragem, a declividade longitudinal do riacho foi calculada em torno de 1%. Utilizando a 

Equacao 2 e Equacao 3, obtem-se o valor do volume total obstruido de agua e solo e o volume 

de captacao da barragem subterranea respectivamente (Tabela 14). 
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Tabela 14.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Calculo do volume maximo de captacao da barragem subterranea no municipio de 

Serra Branca. 

Volume de maxima 

Parametros 
Valores Volume total obstruido de captacao de agua da 

Parametros 
(m) agua e solo (m

3

) Barragem subterranea 

(m
3

) 

Altura media da seccao 

transversal do riacho (H) 1,9 4332 2114 

Largura do riacho (L) 24 

Declividade 1%(S) 190 

Porosidade 48,8% (a) 0,488 

Na Figura 16 esta apresentado o grafico do perfil de escavacao da barragem 

subterranea (limitada pela rocha mae), bem como, a area de captacao de aguazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "in situ" ao 

longo da area da barragem subterranea. 

Perf i l de E s c a v a c a o da B a r r a g e m S u b t e r r r a n e a 

Distancia Transversal (m) 

H Estratificacao da Rocha 

Figura 16. Perfil de escavacao da vala da barragem subterranea no municipio de Serra 

Branca. 

As imagens do processo construtivo das tecnicas no municipio de Serra Branca 

encontram-se no apendice B. 

4.2.3 Cubati, PB 

4.2.3.1 Selecao do Local 

No municipio de Cubati, PB, assim como nos demais, foram feitas visitas antes da 

realizacao do seminario, para a escolha do local onde seria realizada a parte pratica do 
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mesmo, a regiao apresentou locais com caracteristicas desfavoraveis por ter riachos com calha 

viva muito profunda e areas de exploracao de minerio, ate encontrar o local desejado no 

Assentamento Sao Domingos, o qual apresentou caracteristicas desejaveis com boa area para 

exploracao agricola. Na Tabela 15 encontra-se a localizacao georeferenciada de cada 

propriedade visitada, para localizacao da barragem subterranea, poco amazonas e contencao 

com pneus usados na cidade de Cubati. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 15. Pontos georeferenciados dos locais visitados em Cubati 

Ponto Latitude Sul Longitude Oeste Propriedade Proprietario 

1 06° 48' 1,4" 36° 18' 51,6" 
Assentamento Belo 

Monte 
Area comunitaria 

2 06° zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA49' 39,8" 36° 06' 04,6" 
Assentamento Sao 

Domingos 
Area Comunitaria 

3 06° 50' 0,0" 36° 2 1 ' 0,0" 
Assentamento 

Docelina Folador 
Area individual 

4 06° 49' 17,2" 36° 22' 0 1 " Sitio Cumati Osvaldo Ciliro Nunes 

Na Figura 17 esta o panorama do local escolhido para locacao da obra, localizado em 

area comunitaria (Assentamento Sao Domingos), que apresentou as melhores caracteristicas 

de acordo com a Tabela 6. Observou-se tambem, que a area apresentava atividade agricola 

ativa, com plantacao de capim-braquiaria para alimentacao do gado. 

Figura 17. Panorama do local escolhido para a realizacao do conjunto de tecnicas no 

municipio de Cubati. 
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4.2.3.2 Qualidade das Aguas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A Tabela 16 apresenta os valores dos parametros da analise de agua que aflorou 

durante a escavacao do poco amazonas no Assentamento Sao Domingos, a qual sera avaliada 

de acordo com a metodologia de Richards (1954) e pela comparada a classificacao feita pela 

UCCC (Tabela 3) para o uso em irrigacao, e para consumo animal (Tabelas 4 e 5). 

Tabela 16. Parametros de qualidade de agua no municipio de Cubati 

Propriedade Assentamento Sao Domingos 

pH 7 

CEa (uS cm"
1

) 3.800 

Calcio (meq/L) 11,39 

Magnesio (meq/L) 17,15 

Sodio (meq/L) 25,74 

Potassio (meq/L) 0,4 

Carbonato (meq/L) 0,52 

Bicarbonato (meq/L) 3,09 

Cloreto (meq/L) 42,67 

Sulfato (meq/L) Presenca 

RAS 6,8 

Classe c4 

Pela classificacao de Richard (1954) a agua do Assentamento Sao Domingos, foi 

classificada como sendo umazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA C4S2. Indicando que pelo valor de condutividade eletrica, a agua 

nao e recomendada para irrigacao sob condicoes normais, porem pode ser usada em solo de 

boa drenagem cultivando-se plantas com alta tolerancia a salinidade. Em relacao a sodicidade 

apresenta media concentracao de sodio, pode ser usada em solos de textura grossa ou em 

solos organicos e de boa permeabilidade. 

Comparando os valores da Tabela 16 com relacao a qualidade da agua para irrigacao 

(Tabela 3), observa-se que a agua tern restricao severa quanto ao seu uso, e quanto a RAS nao 

existe nenhum grau de restricao indicando que para a planta havera grandes riscos a toxidade 

e, para o solo nao apresentara problemas de desagregacao das particulas. A Tabela 4 e 5 

estabelece limites toleraveis de agua para consumo animal, nesse sentido comparando esses 

limites com o valor de CEa e M g da Tabela 16, a agua e adequada para todas as classes de 

gado e aves confinadas, provoca diarreia temporaria em gado nao acostumado e excrementos 

aquosos nas aves. Ja com relacao a concentracao de M g essa agua nao apresenta restricoes. 
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4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.2.3.3 Classificacao dos Solos 

Analisando a amostra mista retirada do perfil da vala da barragem subterranea a 

aproximadamente 1,50 m os parametros fisicos do solo foram: classificacaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Areia Franca, 

densidade do solo 1,42 g cm"
3

, porosidade de 44,25%, capacidade de campo (0,10 atm) foi de 

6,0%, e ponto de murcha permanente (15 atm) de 2,0%; quanto a salinidade o solo foi 

classificado como ligeiramente salino. 

4.2.3.4 Execucao das Tecnicas 

A Barragem subterranea construida no leito do riacho na zona rural do municipio de 

Cubati, localizada no Assentamento Sao Domingos, teve comprimento de 27,0 m, com 

profundidade media de 2,50 m e ao longo de seu perfil ocorreu variacao de 1,6 m a 3,0 m 

chegando a obter como base da barragem, a rocha mae de material conhecido no local como 

"pedra preta", que representa a base mais solida. 

Durante a escavacao da vala observou-se a afloracao de agua, bem como, raizes 

profundas de capim-braquiaria chegando em media a 1,50 m e foi a area que teve as maiores 

profundidades ao longo do seu comprimento. A BAPUCOSA foi construida com 30 pneus de 

caminhao e 5 de carro de passeio, distribuidos em tres camadas e grampeados com vergalhao 

de diametro !4 polegada, dentro dos pneus foi colocada pedras para dar maior estabilidade, 

tendo ao final uma extensao de 10 m de comprimento, a distancia de 3,0 m a jusante da 

barragem subterranea. Durante a escavacao do poco amazonas, tambem se observou a agua 

aflorar com cerca de 2,50 m de profundidade, sendo a profundidade final do poco 3,0 m, onde 

foi colocado 8 aneis pre-moldados, deixando 1,0 m acima do nivel do solo, para evitar que nas 

enxurradas, o nivel da agua invada o mesmo e possa entupir. A distancia do poco foi de 3 m a 

montante da barragem e a declividade longitudinal do riacho foram calculadas em torno de 

1%. Utilizando a Equacao 2 e Equacao 3, obtem-se o valor do volume total obstruido de agua 

e solo e o volume de captacao da barragem subterranea respectivamente (Tabela 17). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Tabela 17.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Calculo do volume maximo de captacao da barragem subterranea no municipio de 

Cubati. 

Volume total Volume maximo de 

Valores obstruido de agua e captacao de agua da 

Parametros (m) solo (m ) Barragem subterranea (m
3

) 

Altura media da seccao 

transversal do riacho (H) 2,5 8437,5 3733,60 

Largura do riacho (L) 27 

Declividade 1% (S) 250 

Porosidade 44,25% (a) 0,4425 

Na Figura 18 e visto o grafico do perfil de escavacao da barragem subterranea 

(limitada pela rocha mae), bem como, a area de captacao de aguazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "in situ" ao longo da area da 

barragem subterranea. 

Perfil de E s c a v a c a o da B a r r a g e m Subterranea 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27 

Distancia Transversal (m) 

H Estratificacao da Rocha 

Figura 18. Perfil de escavacao da vala da barragem subterranea no municipio de Cubati. 

5. C O N C L U S O E S 

••• O treinamento aliado ao processo construtivo do conjunto de tecnicas agricolas para 

contencao de solo e agua e importante no sentido de capacitar os agricultores a "aprender 

fazendo", atentando-os para a importancia dessa tecnica e esclarecendo duvidas freqiientes 

sobre o processo construtivo e sobre a barragem subterranea propriamente dita. 

••• No processo de construcao das tecnicas para contencao de solo e agua, pode-se avaliar que 

o uso de pneus alem da funcao de diminuir a velocidade da agua, possibilita a retirada 

desse material do meio ambiente, favorecendo a sua conservacao. Ja com relacao a 
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construcao da barragem subterranea foi notavel a aceitacao e confianca dos pequenos 

produtores a essa tecnologia. 

••• Considerando os resultados obtidos com as analises de agua coletadas nas propriedades e 

de solo retirado do perfil da vala, faz-se necessario o monitoramento do conjunto de 

tecnicas devido ao risco de salinizacao do solo. 

• Para todos os municipios, observou-se que os solos dos depositos aluviais das 

propriedades eram predominantemente de textura grossa (variando de franco arenoso a 

areia) o qual possui caracteristicas de alta capacidade de infiltracao. Exceto para o 

municipio de Barra de Santa Rosa, onde se verificou que os solos foram classificados com 

texturas variando entre Franco Argilo Arenoso a Franco Arenoso. 

• As texturas e estruturas encontradas no deposito aluvial sao de grande importancia para se 

determinar a disponibilidade de agua para o poco amazonas e para as culturas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A P E N D I C E 

1. Arquivo de Fotos mostrando sequencia da Construcao das tecnicas de Contencao 

de Solo e Agua zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Municipio de Barra de Santa Rosa, PB 

Figura A . l In i t io da construcao da barragem, Figura A .2 Detalhe do movimento de 

sendo o risco branco transversal a limpeza do pessoas durante o curso, com o trabalho da 

terreno para melhor movimentacao das retroescavadeira na retirada do solo, 

pessoas ao longo da vala. 

Figura A.3 Detalhe do rasgo da concha da Figura A.4 Limpeza da lateral da vala para 

retroescavadeira. colocacao da lona plastica. 
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FigurazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A .5 Medicao da profundidade Figura A.6 Colocacao da lona 200 micras ao longo 

da vala para conhecimento do perfil da da vala da barragem subterranea. 

barragem subterranea. 

Figura A .7 Colocacao da lona plastica de Figura A.8 Colocacao dos aneis pre-

200 micras, 6 m de largura dentro da vala. moldados no campo, para realizacao do poco 

amazonas. 
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Figura A.9zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Barragem subterranea totalmente 

finalizada com o poco a montante. 

Figura A. 11 Preparacao para o barramento 

com pneus usados no lado jusante da 

barragem subterranea. 

Figura A.13 Colocacao de pedras dentro dos 

pneus 

Figura A.10 Poco amazonas concluido. 

Figura A.12 Realizacao das leituras de nivel 

da primeira camada de pneus ao solo. 

Figura A. 14 Colocacao das varas de ferrozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
 l

A 

polegada, dentro dos pneus para maior 

sustentabilidade. 
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B. Serra Branca,PB 

Figura B . lzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Inicio da escavacao da vala Figura B.2 Comprimento da vala escavada 

(transversal ao riacho) 

Figura B.3 Colocacao da lona plastica Figura B.4 Colocacao dos aneis pre-moldados no 

com 200 micras, para preenchimento da campo e pneus usados, para posterior construcao do 

vala com solo anteriormente escavado. poco amazonas e BAPUCOSA respectivamente. 
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Figura B.5zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Colocacao dos aneis pre-moldados Figura B.6 Construcao do barramento com 

para a construcao dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA poco amazonas. pneus usados 
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C . Cubati, PB 

Figura C . lzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Inicio dos trabalhos de escavacao Figura C.2 Colocacao da lona 200 micras na 

vala, com a participacao de todos, vendo a 

jusante a construcao da BAPUCOSA. 

Escavacao Figura C.3 

com agua aflorando 

do poco amazonas Figura C.4 Poco amazonas concluido 

Figura C.5 Barramento de pneus usados, Figura C.6 Participantes do seminario sobre 

preenchido com pedra e varas dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Vi polegada o BAPUCOSA, ao final do curso. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A N E X O S 

1. Analises Fisico-quimicas do solo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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^ ^ ^ ^ ^ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

U N I V E R S I I M D E F I . n r . R A I . OF, C A M P I N A G R A N D E 

C E N T R O 1)1. C 1 E N C 1 A S E T E C N O L O G I A 

D E P A R T A M E N T O D E E N G E N I I A R I A A G R I C O L A 

L A B O R A T O R I O D E I R R I G A C A O E S A L I N I D A D E 

C A M P I N A C R A N D E - P B zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Interessado: Assentamento Sao Domingo 

Propriedade: 

Localidade: Cubati - PB 

N. da Amostra: 28691 

Data: 22.01.2008 

A N A L I S E D E S O L O - F E R T I L I D A D E / S A L I N I D A D E 

Caracteristicas Qui micas Proftiiididadc ( cm ) 

Calcio (meq/lOOgdesolo) 

Magncsio (meq/IOOg dc solo) 

Sodio (meq/lOOg de solo) 

Potassio (meq/IOOg de solo) 

S (meq/IOOg de solo) 

Hidrogenio (meq/IOOg dc solo) 

Adumiiuo (meq/IOOg dc solo) 

T (meq/IOOg de solo) 

Carbonato de Calcio Quafitativo 

Carbono Organico % 

Materia Organica % 

Nitrouenio % 

Fosforo Assimilavcl mg / lOOg zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

pH H 2 0 ( 1.2,5) 

pH KCI (1:2,5) 

Cond. Eletrica - mmhos/cm 

(Suspensao Solo-Agua) 

pi 1 (Estrato de Saturacao) 8,00 

Cond. Eletrica-mmhos/cm 

(Hxtrato dc Saturacao) 1,90 

Cloreto (meq/l) 18,00 

Carbonato (meq/l) 0.00 

Bicarbonato (meq/l) 2,00 

Sulfate (meq/l) Ausencia 

Calcio (meq/l) 1,50 

Magnesio fmeq/I) 3,25 

Potassio (mcq/1) 0,14 

Sodio (mcq/l) 10,30 

Percentagem de Saturacao 21,66 

Relacao dc Adsorcao dc Sodio 12,53 

PS1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-

Salinidade Ligeiramente 

Classe do Solo Salino 

Lucia I lelena GaroFaMo Sfiaves 

Chefc do LIS 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 

CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AGRICOLA 

LABORATORIO DE IRRIGACAO E SA LI IN I DADE 

CAMPINA GRANDE-PB zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Intcrcssado: Area Comunitaria 

Municipio: Cubat i -PB 

Local: Asscntaniento Sao Domingos 

No. da Amostra: 28691 

Data: 11.03.2008 

ANALISL DE SOLO 

Caracteristicas Fisicas 
Profundidade ( cm ) 

Caracteristicas Fisicas 

Granulometria (%) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Areia 
84,14 

Siltc 9,70 

Argila 6,16 

Classifica v'iio Tcxlu ral 
Arcia Franca 

Dcnsidadc do Solo g/cmJ 1,42 

Densidade de Particulas g/cm3 2,54 

Porosidadc % 44,25 

Umidadc- % 

Natural 

2,14 

0,10 aim 6,00 

0,33 atm 

1,00 aim 

5,00 atm 

10,0 atm 

15,0 atm 2,00 

Agua Disponivel 4,00 

Obscrvacao: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA liezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAia Helena Gar o f al^ cf Lves 

Chcfc do LIS 



^ ^ ^ ^ ^ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 

CKNTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA 

DEPARTAMENTO DE ENGENIIARIA AGRKOLA 

LAHORATORIO DE IRRIGACAOE SA LIN I DADE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

httercssado: Francisco de Assis 

Mimicipio: S e n a Branca - PB 

Local: Ligciro de Baixo -

No. da Amostra: 28688/28690 

CAMPINA GRANDE-PB 

Data: 18.03.2008 

ANALISE DESOLO 

Caracteristicas Fisicas 
Profundidadc ( cm ) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0,5 m 1,0 m 2,0 m 

Graiiulonictria (%) 

Areia 86,19 82,15 90,21 

Silte 4,02 10,05 3,65 

Argila 9,79 7,80 6,14 

Classificacao Textural Arcia Franca Arcia Franca Arcia 

2 1 

Dcnsidade do Solo g/cm 

1,50 1,35 1,43 

Densidadc de Particulas g/cm3 2,77 2,78 2,79 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Porosidndc % 45,93 51,49 48,84 

Umidade - % 

Natural 0,35 1,37 1,11 

0,10 atm 6,00 6,00 6,00 

0,33 atm 

1,00 atm 

5,00 atm 

10,0 atm 

15,0 atm 2,00 2,00 2,00 

Agua I) is no ni vol 4,00 4,00 4,00 

Observaciio: 

Lucia Helena Garofald Chaves 

Chcfc do LIS 
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Intcressado: Jose Antonio de Vasconcclos 

lYIunicipio: Barra de Santa Rosa - PB 

Local: Sitio Cupira 

No. da Amostra: 28664/28666 

Data: 28.03.2008 

ANALISE DE SOLO 

Caracteristicas Fisicas 
Profmididade ( cm ) 

Caracteristicas Fisicas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.0 m 2,0 m 3,0 m 

Graiiulonictria (%) 

54,67 80,24 74,80 Areia 54,67 80,24 74,80 

Siltc 20,94 3,64 10,00 

Argila 24,39 16,12 15,20 

Classificacao Textural Franco Argilo 

Arcnoso 
Franco Arcnoso Franco Arcnoso 

Densidadc do Solo g/cm3 1,22 1,42 1,38 

Dcnsidade dc Particulas g/cm3 2,73 2,76 2,80 

Porosidadc % 55,31 48,55 50,71 

Umidade - % 

Natural 
3,09 0,60 2,14 

0,10 atm 

0,33 atm 25,00 10,00 10,00 

1,00 atm 

5,00 atm 

10,0 atm 

15,0 atm 1 1,00 4,00 5,00 

Agua Disponivel 14,00 6,00 5,00 

Observaciio: 

Lucia Helena Garofalo CI 

Chefe do LIS 


