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RESUMO 
in 

0 presente trabalho teve como finalidade avaliar a propagacao vegetativa atraves da 

sobrevivencia, brotacao e enraizamento e analisar a influencia da poda em xique-xique 

(Cereus gounellei K. Schun). Utilizou-se urn delineamento experimental inteiramente 

casualizado com 5 tratamentos e 4 repetigoes com 6 estacas por repetigoes. Dentre os 

tratamentos utilizados na propagagao vegetativa observou-se que o tratamento 3, onde as 

estacas foram plantadas a 3 cm de profundidade do solo, apresentou maior eficiencia 

quando comparado com os demais, havendo maior indice de sobrevivencia (100%) e maior 

numero de brotagoes (71%) por estaca, alem de apresentar tambem urn maior numero de 

estacas enraizadas (92%). Em relagao a poda efetuada observou-se que a mesma foi 

realizada de forma muito drastica, acarretando a morte de aproximadamente 60% das 

plantas. Com base nestes resultados sugere-se que a poda seja no maximo de 50% das 

hastes da planta e que seja deixado urn toco de 20 - 30 cm das hastes junto a ponto de 

insergao, garantindo assim a sobrevivencia e urn maior numero de brotos. 
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1. INTRODUQAO 

A regiao nordestina e marcada pela irregularidade das chuvas e pelo 

baixo indice pluviometrico que causam graves prejuizos ao desenvolvimento 

das pastagens, principalmente na parte semi-arida da regiao. 

A obtencao de alimento para os animais no periodo de seca e 

preocupagao constante para os seus criadores, em decorrencia da redugao dos 

rebanhos que ocorre nesse periodo, criando dificuldades para sua reposigao 

nos anos subsequentes. Uma alternativa alimentar para os animais, durante o 

periodo seco, utilizada de forma ainda muito rudimentar, sao os cactos. 

Os cactos sao plantas xerofilas, pertencentes a familia botanica 

cactaceae, que apresentam mecanismos de sobrevivencia especial evitando 

perdas de agua. Sao plantas resistentes a seca e bastantes adaptadas a regiao 

Semi-arida, onde desempenham uma grande importancia no manejo alimentar 

durante o periodo de estiagem (DUQUE, 1973). 

O xique-xique (Cereus gounellei K. Shum) desenvolve-se muito bem nos 

trechos mais secos e de solo mais raso das regioes Semi-aridas do Ceara, Rio 

Grande do Norte, Paraiba, Pernambuco e Bahia. Mesmo em cima das rochas 

este cacto cresce regularmente e se multiplica cobrindo areas extensas, que os 

espinhos fortissimos tornam quase impenetraveis (GOMES, 1986). 

No sertao, nas areas mais pobres de vegetagao, essa cactacea forma 

tapetes extensos e densos, impedindo qualquer transito ou passagem. Em uma 

regiao tao pobre como esta os cactos tern importancia para a populagao. As 

hastes do xique-xique serviram e ainda servem de alimentos nos anos de 

catastrofe (HUECH, 1972). 

O homem do nordeste precisa de urn programa especial de exploragao 

da terra, dentro de sua realidade. Uma agricultura que garanta trabalho e 

alimento para sua familia, durante o ano todo, mesmo com os periodos ciclicos 

de seca. 

Tendo em vista a falta de alimentagao para a produgao animal na regiao 

Semi-arida, sobretudo, nos periodos de secas prolongadas e, considerando 

que a familia das cactaceas e adaptada as condigoes de semi-aridez e ja vem 

sendo utilizada para a alimentagao animal, embora em pequena escala e de 
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forma rustica, desta forma estabeleceu-se como hipoteses deste trabalho o 

seguinte: 

a) que as cactaceas, especialmente o xique-xique, apresentam grande 

possibilidade de uso para a alimentagao animal; 

b) que a sobrevivencia e desenvolvimento dos cactos pode ser influenciada 

pelo tipo de poda utilizada; 

c) que o plantio de cactos pode ser ampliado por meio da propagagao 

vegetativa; 

As areas selecionadas para testar estas hipoteses foram: a) fazenda 

Muquen, localizada no distrito de Moderna, no municipio de Sertania, em 

Pernambuco, onde se analisou o efeito da poda realizada; b) casa de 

vegetagao do Departamento de Engenharia Florestal da Universidade Federal 

da Paraiba, Campus VII, no municipio de Patos, onde se analisou a 

propagagao vegetativa. 

Os objetivos deste trabalho foram: 

- Estudar e testar a propagagao vegetativa do xique-xique; 

- Analisar o efeito de poda realizada em xique-xique; 
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2. REVISAO DE LITERATURA 

2.1. DESCRIQAO BOTANICA 

A especie Cereus gounellei (K. Schum), pertencente a familia cactaceae, 

recebe diferentes des igna tes : em Pernambuco e Bahia e conhecida por 

xique-xique, no Rio Grande do Norte e denominada de alastrado e, na Paraiba, 

e conhecida como cardeiro. E urn cacto baixo, com 1 a 2 ou raramente 3 

metros de altura, muito ramificado e prostrado, formando grupos de ate 5 

metros de diametro; areolas grandes, 1,5 cm; areolas florais com longos pelos 

brancos cobrindo os botoes florais; com espinhos radiais entre 15 a 24, 

largamente espalhados, pardos; espinhos centrais de 4 a 6, muito mais fortes 

que os radiais, frequentemente com 10 cm de comprimento; perianto tubular ou 

funiforme, branco, 7 a 9 cm de comprimento, glabro; lobos do estigma 15 a 18; 

ovario glabro; fruto purpureo CORREA (1969). 

Segundo LIMA (1989), o xique-xique e uma cactacea de porte baixo a 

medio e espontaneo no Brasil, ramificando-se bem proximo a base ou, quando 

situada em areas de melhores condicoes, pode ramificar-se a 0,5 ate 1,0 metro 

do solo. 

Urn estudo de Lutzerburg, citado por BRAGA (1976), baseado no exame 

dos espinhos de Cereus gounellei, concluiu que alem da forma tipica, que e a 

de espinhos curtos, denominada por ele de siibespecie brachyaculeatus, 

existem mais quatro subespecies: a heteroaculeatus; a longiaculeatus; a 

elegans e a horridus. 

2.2. DISTRIBUIQAO GEOGRAFICA 

Inicialmente, pensava-se que os cactos surgiram originalmente na 

America do Sul, mas hoje em dia, eles sao encontrados em estado selvagem 

numa area vasta que abrange desde a Patagonia (a uma latitude de 50° S) ao 

Canada (latitude de 52° N). Ha estudiosos que afirmam que os cactos 

aparecem principalmente nas regioes tropicais e subtropicais, porem, esta 

vastissima area de distribuigao contraria tal opiniao; os cactos desenvolvem-se 

tambem em regioes frias e ate em locais onde no inverno as temperaturas 
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descem, por vezes, abaixo de zero grau. Muitas especies vivem a altitudes 

elevadas e algumas aparecem na linha de neve. E, no entanto, no Mexico, 

Peru, Bolivia e na Argentina que se encontra a maior concentragao de cactos. 

O Mexico e considerado o pais dos cactos por excelencia tanto mais que se 

sabe que eles foram levados dessa regiao para a Europa. As principals 

descricoes de cactos que se tern noticia referem-se a especies naturais do 

Mexico, cujo brasao, ostenta urn cacto. Supoe-se que existam nesse pais mais 

de 700 especies diferentes, algumas delas aparecem mais ao Norte, por 

exemplo, na California. Uma especie muito conhecida (que aparece com 

frequencia nos desenhos animados), e o saguaro (Carnegiea gigante), urn 

cacto colunar em forma de candelabro, que existe no Arizona. Uma outra area 

de cactos da America do Norte e o Texas, conforme Ovdshoorn citado por 

SAMPAIO (1998). 

Na America do Sul, a regiao do Nordeste da Argentina e da Bolivia e a 

mais rica em cactos. O Peru adquiriu recentemente grande importancia como 

regiao fornecedora de cactos. 

Pode-se encontrar cactos espontaneos em todos os outros paises da 

America do Sul, incluindo o Chile, Uruguai, Paraguai, Brasil, Equador, 

Colombia e a Venezuela (Ovdshoorn, citado por SAMPAIO, 1998). 

No Brasil, na regiao Nordeste, o xique-xique desenvolve-se muito bem. 

£ uma das plantas caracteristica dos sertoes mais secos dessa regiao. O 

xique-xique desenvolve-se na Caatinga e, com menos frequencia no Carrasco. 

E raro na regiao do Agreste e constitui urn dos elementos caracteristicos do 

Serido. Nas regioes mais pobres de vegetacao, como no Sertao, esta cactacea 

forma tapetes extensos e densos, impedindo qualquer transito ou passagem. 

Como as bromeliaceas (Caruas, Gravatas, etc.) as moitas de xique-xique 

constituem a parte mais ingrata do sertao (Regiao de Canudos, Jeremoaba, 

Serra do Xuque, Paraiba Central, Ceara Central e Piaui Sul), conforme 

LUETZELBURG (1923) e BRAGA (1976). 

2.3. HIST6RICO DOS CACTOS 

As primeiras tribos nomades que chegaram ao Mexico eram cagadores, 

porem, a diminuigao da caga de maior porte Ihes fez depender cada dia mais 
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da caca de menor porte e dos vegetais. Na busca por alimentos, estes homens 

primitivos, descobriram que muitas cactaceas eram comestiveis bem como 

muito agradaveis ao paladar, determinando, assim, uma forte dependencia 

alimentar dessas plantas que foi de grande importancia na luta pela sua 

sobrevivencia. 

As tribos recorriam ao territorio mexicano, provavelmente, seguindo os 

caminhos estacionais de abundancia de caca e de alimentos vegetais e, aos 

poucos, algumas delas tornaram-se semi-sedentarias permanecendo nas areas 

com abundancia de cactaceas, que Ihes proporcionava hastes, flores, frutos e 

sementes comestiveis, (Macneish; Callem; Smith; Gonzales Quintero; 

Majorada, citados por SAMPAIO, 1998). 

A evidencia antropologica da importancia das cactaceas como fonte de 

alimento do homem primitivo do Mexico, tern sido obtida por meio do exame de 

coprolitos (fezes humanas, fossilizadas), encontrados em diversos sitios onde 

viveram os indigenas. As escavacoes arqueologicas encontradas comprovam 

que as hastes, frutos e sementes de cactaceas formavam uma parte 

consideravel da dieta do homem que habitava nestas localidades, cerca de 

6.500 a.C, (Macneish; Callem; Smith; Gonzales Quintero; Majorada, citados 

por SAMPAIO, 1998). 

A etnobotanica e a historia proporcionaram outras provas da importancia 

das cactaceas entre os indigenas mesoamericanos, fornecendo informacoes 

sobre as diversas formas que eram usadas no solo, durante a epoca da 

conquista, bem como, em epocas pre-colombianas (Macneish; Callem; Smith; 

Gonzales Quintero; Majorada, citados por SAMPAIO, 1998). 

Os cronistas da conquista e as cartas que os conquistadores enviaram a 

seus superiores, as narracoes dos missionaries e os primeiros historiadores do 

Mexico, informam que as cactaceas eram usadas como alimento, bebida, 

material de construgao, lenha, armamento, ferramentas, gomas, tintas, 

medicina, etc. Eram tambem objetos de comercio nos mercados e utilizadas 

em cerimonias religiosas. Enfim, todos os seus usos e sua importancia, de 

diversas maneiras confirmadas nos poucos e antigos manuscritos indigenas, 

que escaparam da implacavel destruicao, dos conquistadores, que se 

esforcaram para erradicar todas as crencas e culturas indigenas, (Macneish; 

Callem; Smith; Gonzales Quintero; Majorada, citados por SAMPAIO, 1998). 
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Das informacoes obtidas por meio dessa literatura e de certos costumes 

que se conservam ate hoje entre alguns indigenas, pode-se visualizar a 

enorme importancia das cactaceas no processo de sedimentacao e civilizagao 

das tribos aborigines do Mexico, (Macneish; Callem; Smith; Gonzales Quintero; 

Majorada, citados por SAMPAIO, 1998). 

Os Astecas usaram o simbolo do nopal (Nopal-Nocheztli) em todas suas 

manifestagoes artisticas: joalharia, pintura, plumaria, bordado, etc. Quando o 

Mexico obteve sua independencia da Espanha, em urn ato de justiga ao papel 

tao importante que tiveram as cactaceas entre os Astecas e como 

reconhecimento a essa valiosa tribo, a jovem nagao escolheu como emblema 

de sua nacionalidade o antigo simbolo asteca, de uma aguia parada em urn 

nopal, simbolo que ostenta a bandeira nacional do Mexico, (Macneish; Callem; 

Smith; Gonzales Quintero; Majorada, citados por SAMPAIO, 1998). 

2.4. IMPORTANCIA DAS CACTACEAS 

As regioes sub-umidas e semi-aridas encontram nas cactaceas, grande 

recurso forrageiro que contribui fortemente para o progresso da pecuaria. No 

nordeste brasileiro, estas plantas ja sao aproveitadas numa escala elevada, 

principalmente na epoca de estiagem (GOMES, 1986). 

De acordo com DOMINGUES (1963), a utilizagao de cactaceas na 

alimentagao do rebanho e uma pratica muito antiga no Mexico e no Brasil e, 

certamente, em outras regioes. 

De acordo com MENDES (1987), a palma, que no Brasil, e utilizada 

apenas como forrageira, e cultivada em varios paises como frutifera e, no 

Mexico, tambem como verdura. Neste pais, alias, a palma e uma das principais 

plantas alimenticias, fornecendo, alem de frutos, brotos, bastante utilizados 

pelos camponeses que os consomem cms, como ingredientes de saladas ou 

principalmente fritos. Esta cactacea e considerada pelos mexicanos como o 

"pao dos pobres" integrando, ao lado do milho, do feijao e da pimenta, o grupo 

de vegetais mais consumidos naquele pais. As raquetes jovens (brotos) 

possuem propriedades galactogenicas (estimulantes da produgao do leite) e 

elevados teores de vitaminas e sais minerals. No Brasil, o fruto da palma e 

conhecido como figo-da-india e e comercializado nos supermercados do 
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sudeste brasileiro. O fruto desta cactacea pode ser consumido In natura ou 

industrializado na forma de suco, doce, mel, geleia, licor, vinho ou vinagre. 

Segundo DUQUE (1973), a palma forrageira representa uma solugao 

para as zonas de poucas chuvas e que nao tern rios perenes ou grandes 

acudes para irrigacoes, juntamente com outras cactaceas forrageiras formam 

verdadeiras culturas de seca do nordeste. 

O xique-xique (Cereus gounellei K. Schum) e a cactacea predominante 

em grande parte da regiao sertaneja desempenhando seu potencial 

principalmente, quando misturado com o caroco do algodao, constituindo boa 

fonte de alimentos para as vacas leiteiras. Atualmente, os terrenos cobertos por 

xique-xique sao mais valorizados DANTAS (1979). 

As hastes do xique-xique constituem preciosa alimentagao para o gado 

nos periodos de seca. Como apresentam espinhos, entram no arragoamento 

das rezes depois de cortados e submetidos ao fogo, que devora os espinhos. 

Deve-se ter o cuidado de deixa-los esfriar, caso contrario podem provocar 

crises agudas de meteorismos. 

Os sertanejos, nos tempos escassos recorrem ao xique-xique, cujas 

hastes de algumas subespecies possuem a medula comestivel depois de 

assada e, no estado natural, aplaca a sede (BRAGA, 1976). 

Segundo LIMA (1989), o xique-xique vem sendo recentemente usado 

como ornamental nas cidades da zona da Caatinga. 

A coroa de frade (Melocatus bahiensis Brit, e Rose), tambem possui 

grande importancia, sendo utilizada ate na alimentagao de equinos mas, tern a 

desvantagem de nao se desenvolver tanto quanto a palma forrageira, o 

mandacaru e o xique-xique (DANTAS, 1979). 

Pesquisas realizadas por DUQUE (1973) mostraram que a criagao do 

rebanho na regiao do Carrasco, area limitante do Ceara com o Piaui, e feita a 

solta. Os bovinos pastam as ramas verdes e as folhas secas e, quando 

escasseiam esses alimentos, os vaqueiros queimam os espinhos do xique-

xique e do mandacaru para alimentar os rebanhos. 

Nas regioes agrestes, onde ha escassez de arvores produtoras de 

madeira, o lenho do mandacaru e aproveitado para taboados e ripas. Na 

medicina popular e utilizado como antiescorbutico e peitoral, aconselhado na 

bronquite e nas molestias da pele, externamente nas ulceras. Do caule, cortado 
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em fatias transversals, faz-se urn doce saboroso e de aspecto interessante pelo 

formato estrelado que apresenta. Servem de forragem para o gado nas zonas 

aridas, depois de eliminados os espinhos, manualmente ou por meio de fogo. 

Muito empregado tambem nas fazendas, para cercas vivas. Cultivadas como 

ornamental em parques e jardins, no Brasil e no exterior (CORREA, 1969). 

No Semi-arido ainda em estado nativo, o mandacaru, xique-xique e o 

facheiro (Cerus sguamoso, Guerke), sao plantas extremamente resistentes, 

crescem nos piores solos, sobrevivem com pluviosidade minima e nao sao 

exigentes em umidade do ar, como a palma, representando, portanto, 

importante recurso forrageiro para os rebanhos durante os periodos criticos. 

Assim, a participacao das cactaceas como outras forrageiras ricas em proteina 

bruta, constituem urn alimento importante para a regiao nordestina (ALENCAR, 

1941). 

2.5. ADAPTAQAO DAS CACTACEAS AS CONDIQOES DE CLIMA E SOLO 

2.5.1- Clima 

As cactaceas sao plantas xerofilas que apresentam mecanismos de 

sobrevivencia especial, evitando as perdas de agua nas horas mais quentes do 

dia. Sao plantas resistentes a seca e bastantes adaptadas a regiao Semi-arida, 

onde desempenham uma grande importancia no manejo alimentar durante o 

periodo de estiagem. 

As cactaceas estao bem adaptadas as condicoes adversas do Semi-

arido, suportando grandes periodos de estiagem devido as propriedades 

fisiologicas, caracterizadas por um processo fotossintetico que resulta em 

grande economia de agua (VIANA, 1969). 

2.5.2- Solo 

Segundo DUQUE (1973), as cactaceas nao sao exigentes quanto ao 

solo. A caatinga, o agreste e as serras de pouca chuva sao seus habitats 

preferidos. No Sertao, Serido e no Litoral, desenvolve-se com menor 
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rendimento. E uma xerofita verdadeira e, no ambiente proprio, nao sofre 

reducao na colheita. 

As cactaceas desenvolvem-se no sertao em extensoes consideraveis, 

nao desaparecendo com a seca, ao contrario, parecem encontrar nela urn meio 

de vida. Constituem tambem verdadeiras reservas de alimentos e agua 

(DANTAS, 1979). 

2.6. VALOR NUTRITIVO 

Determinados alimentos provenientes de plantas xerofilas, largamente 

consumidas pelas populacoes humanas de outros paises e que existem em 

abundancia no Semi-arido brasileiro, podem contribuir de maneira significativa 

para amenizar os serios problemas nutricionais de grande parte da populacao 

nordestina. Sabe-se que o principal entrave na utilizacao, pelo homem, de 

determinados produtos como alimento, e a formagao cultural das comunidades, 

pois nao e facil mudar o habito alimentar das familias sertanejas em curto 

prazo. Este tipo de mudanca comportamental requer urn trabalho educacional 

bem orientado, utilizando-se, principalmente, os meios de comunicacao de 

massa, como a televisao e o radio. Outro fator que dificulta a utilizacao de 

certas plantas como alimento e o estigma de "comida de boi" que acompanha, 

por exemplo, a palma. Embora quase todas as plantas alimenticias sejam 

tambem forrageiras (MENDES, 1987). 

O valor alimenticio das forrageiras frescas e conservadas depende 

fundamentalmente do nivel de ingestao ou quantidade de materia seca que o 

animal ingere voluntariamente e da eficiencia de utilizacao dos principios 

nutritivos consumidos e digeridos (AZEVEDO, 1983). 

O valor nutritivo das cactaceas e baixo. Porem, torna-se urn alimento 

verdadeiramente admiravel, por encerrar em seus tecidos, uma quantidade 

consideravel de agua, suficiente para aplacar a sede dos animais, evitando a 

enorme mortalidade do rebanho pela sede nas epocas calamitosas das secas 

(CAMPELLO, 1960). 

Conforme o Instituto de Quimica Agricola do Ministerio da Agricultura, o 

xique-xique apresenta a seguinte composicao quimica, com base na materia 

seca: umidade, 16,66%; proteina bruta, 2,63%; estrato etereo, 0,22%; 
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extrativos nao nitrogenados, 70,72%; fibra bruta, 6,39%; residuo mineral, 

3,38%; fosforo, em P 2 0 5 , 0,18%; calcio, em Ca, 0,87% (BRAGA, 1976). 

De modo geral, as cactaceas se revelam mais ricas em proteinas e 

carboidratos, e menos ricas em minerals (CAMPELLO, 1960). 

2.7. MULTIPLICAQAO DE CACTOS POR PROPAGAQAO VEGETATIVA 

Segundo GOMES (1986), a multiplicagao do mandacaru e facilima. O 

mais pratico e cortar as estacas com 30 a 40 cm de comprimento no final da 

estagao seca. Expoem-se as estacas ao sol, por alguns dias ate que se de a 

cicatrizagao dos cortes e ocorra perda do excesso de agua favorecendo o 

murchamento. Abrem-se, entao, as covas com espagamento aproximadamente 

de 2 m, de preferencia em solo arado e gradeado. Depois de muito bem 

enraizada e possivel soltar o gado dentro da area onde foi plantada. Os 

herbivoros nao o comerao, gragas aos fortes espinhos que o protegem. 

Ainda nao se cuidou da multiplicagao do xique-xique em grande escala, 

apesar das vantagens apresentadas (GOMES, 1986). 

Segundo GOMES (1986), recomenda-se para multiplicagao de xique-

xique o mesmo metodo adotado para o mandacaru. 
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3. MATERIAL E METODO 

3.1. PROPAGAQAO VEGETATIVA DO XIQUE-XIQUE 

A coleta do material em estudo foi realizada na fazenda NUPEARIDO -

Nucleo de Pesquisa do Tropico Semi-arido, propriedade da Universidade 

Federal da Paraiba, Campus VII, Patos - Paraiba. 

As estacas foram coletadas de hastes laterals e apicais em plantas de 

xique-xique existentes na vegetacao natural. 

O material coletado foi levado a casa de vegetacao para ser cortado e 

colocado para perder o excesso de umidade por urn periodo de cinco dias e, 

posteriormente, foi plantado. As hastes apresentavam 30 cm de altura e 

diametro variando de 3 a 5 cm. Como substrato utilizou-se areia. 

As estacas foram plantadas diretamente no substrato, em diferentes 

profundidades, conforme os tratamentos descritos abaixo: 

No tratamento 1- estacas foram plantadas a 10 cm de profundidade. 

No tratamento 2- estacas plantadas na superficie. 

No tratamento 3- estacas plantadas a 3 cm de profundidade. 

No tratamento 4- estacas plantadas de forma lateral, na superficie. 

No tratamento 5- estacas plantadas de forma lateral, a 4 cm de 

profundidade. 

O modelo estatistico utilizado foi o inteiramente casualizado com 5 

tratamentos e 4 repetigoes, com 6 estacas por repeticao. 

O experimento foi instalado na casa de vegetagao do Campus VII, da 

Universidade Federal da Paraiba, com temperatura de 30-35°C. Foram feitas 

regas em periodos de 4 dias. 

Foram realizadas avaliagoes semanais sobre as condigoes das estacas: 

sobrevivencia e emissao de brotos. 

A analise final foi realizada com 109 dias apos a instalagao do 

experimento. 
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3.2. ANALISE DE PODA EM XIQUE-XIQUE 

Os trabalhos de campo referente ao presente experimento foram 

realizados durante o mes de junho de 1999, na fazenda Muquen, distrito de 

Moderna, municipio de Sertania, Estado de Pernambuco. 

As plantas avaliadas foram da vegetagao natural existente. 

A poda foi efetuada em setembro de 1998 e o levantamento 

dendrometrico em 3 de junho de 1999. A poda consistiu em urn corte de todas 

as hastes do xique-xique, deixando-se urn toco de 20 a 30 cm junto a ponto de 

insercao do tronco principal, que tinha por objetivo favorecer o desenvolvimento 

de maior numero de brotagoes. Foram analisadas 20 plantas existentes na 

area onde se avaliou os seguintes parametros: 

a) Sobrevivencia; 

b) Total de brotos por hastes podadas e por plantas; 

c) Diametro e comprimento dos brotos. 



20 

4. RESULTADOS E DISCUSSAO 

4.1 . PROPAGAQAO VEGETATIVA DO XIQUE-XIQUE 

4.1.1. Sobrevivencia 

A Tabela 1 mostra os dados de sobrevivencia das estacas de xique-

xique, em percentagem, aos 109 dias apos o plantio. Dados originais no anexo 

02. 

TABELA 1 - PERCENTAGENS MEDIAS DE SOBREVIVENCIA DO 
XIQUE-XIQUE, POR TRATAMENTOS 

nrnrTipArc 
TRATAMENTOS 

K b r b I l y U b o T1 T2 T3 T4 T5 

R1 100 100 100 100 100 

R2 83 33 100 100 83 

R3 100 100 100 100 100 

R4 100 100 100 100 100 

% Media 96 83 100 100 96 

Analisando-se os resultados da Tabela 1, observa-se que o tratamento 3 

(estacas de xique-xique foram plantadas a 3cm de profundidade do solo) e o 

tratamento 4, (estacas foram plantadas de forma lateral na superficie do solo), 

apresentaram 100% de sobrevivencia, enquanto o tratamento 2 (estacas 

plantadas na superficie) apresentou a menor percentagem de sobrevivencia 

(83%). Os tratamentos 1 e 5 apresentaram a mesma percentagem de 

sobrevivencia (96%), porem superior ao tratamento 2. 
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4.1.2. Emissao de Parte Aerea 

Apos a realizacao dos tratamentos, as estacas emitiram brotacoes, na 

parte aerea, cujos numeros estao apresentados na Tabela 2. 

TABELA 2 - PERCENTAGENS MEDIAS DE ESTACAS COM BROTA-
gOES, POR TRATAMENTOS 

TRATAMENTOS 
REPETIQOES — T1 T2 T3 T4 T5 

R1 50 50 67 0 17 

R2 50 50 83 33 17 

R3 0 50 83 50 50 

R4 67 83 50 33 0 

% Media 42 58 71 39 28 

De acordo com os resultados da Tabela 2 verifica-se que o tratamento 

tres (T 3) apresentou melhor resultado, com 7 1 % de brotacao, sendo que o 

tratamento cinco (T 5) foi o que apresentou menor percentagem de brotacao 

(28%). 

4.1.3. Formacao de raizes 

Na Tabela 3 estao apresentados os resultados referentes a formacao de 

raizes das estacas. 

TABELA 3 - PERCENTAGENS MEDIAS DE ENRAIZAMENTO, POR 
TRATAMENTO 

nrnrTl/^Aco 
TRATAMENTOS 

K b r b I ICyUbo T1 T2 T3 T4 T5 

R1 83 83 83 67 50 

R2 67 50 100 50 33 

R3 67 67 83 50 83 

R4 67 100 100 50 67 

% Media 71 75 92 54 58 
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Os resultados da Tabela 3 mostraram que, de um modo geral, todos os 

tratamentos apresentaram elevado percentual de enraizamento variando, 54% 

no tratamento quatro (T 4) a 92% no tratamento tres (T 3). 

Durante o periodo de estudo (109 dias) observou-se alto percentual de 

enraizamento, confirmando observagoes feitas por GOMES (1986), que 

afirmou que o xique-xique e propagado por estacas. 

Comparando-se os resultados das Tabelas 1, 2 e 3, Figura 1, verificou-

se maior eficiencia do tratamento tres (T 3) o qual apresentou maior percentual 

de sobrevivencia, de brotagao e de enraizamento das estacas. 

o -* 1 1 

T1 T2 T3 T4 T5 

Tratamentos 

—A—% sobrevivencia — * - % brotacoes % enraizamento 

FIGURA 1 - PERCENTAGENS DE SOBREVIVENCIA, BROTAQOES E 
ENRAIZAMENTOS DAS ESTACAS POR TRATAMENTOS 
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4.1.4. Numero de brotos por estaca 

A Tabela 4 mostra os dados referentes ao numero de brotos por estacas 

e por tratamentos. 

TABELA 4 - NUMERO DE BROTOS POR ESTACA E POR 
TRATAMENTOS 

TRATAMENTOS 
REPETIQOES p j— T2 T3 JA~ ~T5 

R1 3 4 8 0 2 

R2 3 7 5 2 1 

R3 0 4 8 3 3 

R4 4 10 5 2 0 

Total 10 25 26~~ ~7 6 

De acordo com os resultados da Tabela 4, observou-se que os 

tratamentos dois (T 2) e tres (T 3) apresentaram maior numero de brotos por 

estacas, respectivamente 25 e 26, sendo que os tratamentos quatro (T 4) e 

cinco (T 5) apresentaram o menor numero de brotagoes. A Figura 2 ilustra estes 

resultados. 

30 

to 25 , , l 
o 
o 

•Q 20 \ I 
CD 
"O 
2 15 
o 

2 1 0 . . , M 
E 

•a l 1 
Z 5 | 

0 , , , , 
T1 T2 T3 T4 T5 

Tratamentos 

FIGURA 2 - NUMERO TOTAL DE BROTOS POR TRATAMENTOS 
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4.2. ANALISE DE PODA EM XIQUE-XIQUE 

4.2.1 - Numero de hastes, brotos, comprimento e diametro medio dos brotos 
por planta podada 

A Tabela 5 mostra os dados referentes ao numero de hastes e brotos por 

planta podada, bem como o diametro e comprimento medio dos brotos. 

TABELA 5 - NUMERO DE HASTES, BROTOS, COMPRIMENTO E 
DIAMETRO MEDIO POR PLANTA PODADA 

PLANTAS HASTES BROTOS 
Numero de 

ordem Numero Numero Comprimento 
medio (cm) 

Diametro medio 
(cm) 

1 6 10 0,73 0,37 

2 7 7 1,02 0,45 

3 8 5 0,55 0,25 

4 5 3 0,89 0,38 

5 8 11 0,57 0,27 

6 6 10 0,98 0,45 

7 8 19 0,79 0,35 

8 6 13 0,59 0,34 

9 7 7 0,79 0,45 

10 4 9 0,48 0,32 

11 6 11 0,68 0,45 

12 3 10 0,65 0,30 

13 8 13 0,35 0,27 

14 6 9 0,17 0,14 

15 9 6 0,35 0,28 

16 8 13 0,34 0,24 

17 3 10 0,66 0,29 

18 2 4 0,70 0,33 

19 6 4 0,39 0,30 

20 4 5 0,36 0,27 

Media 6,00 9,00 0,60 0,33 

Desvio padrao 1,92 3,84 0,22 0.08 
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Com base na Tabela 5 observou-se que a quantidade media de hastes 

por planta podada foi seis e o numero de brotos foi nove. O comprimento e o 

diametro medio dos brotos foram, respectivamente, 0,60 cm e 0,33 cm. Pode-

se concluir, portanto, que a poda estimula a formacao de maior numero de 

brotos. Estes resultados estao ilustrados nas Figuras 3 e 4. 

Por meio da analise empirica, observou-se ainda, que o indice de 

sobrevivencia das plantas podadas foi, aproximadamente, 40%. Este resultado 

pode ser devido a alta intensidade da poda efetuada, que foi de 100% das 

hastes da planta. 

10,0 n 

8,0 f| 

2 6,0 , t 

E 

Z 4,0 

2,0 

0,0 1 1 

Hastes Brotos 
Plantas 

FIGURA 3 - NUMERO DE HASTES E BROTOS POR PLANTAS 

0,7 -] 

0,6 1 1 1 

E 0,5 
o 

<g 0,4 1 
c 0,3 i 1 I 
o 
I 0.2 

0,1 

0,0 , 
Comprimento Diametro 

Brotos 

FIGURA 4 - COMPRIMENTO E DIAMETRO DOS BROTOS 
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5. CONCLUSAO 

Com base nos resultados, pode-se concluir que: 

1. As estacas plantadas a 3 cm de profundidade apresentaram maior eficiencia 

quando comparadas com as demais situacoes estudadas, havendo maior 

indice de sobrevivencia (100%) e maior numero de brotacoes (71%) por 

estaca, alem de apresentar tambem um maior numero de estacas 

enraizadas (92%); 

2. Observou-se que as estacas, antes do surgimento do broto, apresentavam 

espinhos novos, com coloracao amarelo-claro, onde geralmente surgiam os 

brotos. Verificou-se ainda que a raiz surge da base principal da medula e 

tambem dos espinhos laterals; 

3. Em relacao a poda efetuada observou-se que a mesma foi realizada de 

forma muito drastica, acarretando a morte de aproximadamente 60% das 

plantas. 

r 
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RECOMENDAQOES 

Com os conhecimentos adquiridos durante o desenvolvimento deste 

trabalho, recomenda-se que: 

1. A multiplicagao do xique-xique por meio da propagagao vegetativa deve ser 

realizada por estacas, com 30 cm de altura e plantadas a 3 cm de 

profundidade do solo; 

2. b" necessario que a poda seja conduzida de forma a garantir a sobrevivencia 

e o favorecimento de urn maior numero de brotagoes. O percentual de 

hastes podadas por plantas devera ser, no maximo, de 50%; 

3. E necessario desenvolver trabalhos educativos sobre a utilizacao das 

cactaceas na alimentagao animal contribuindo assim para minimizar os 

graves problemas alimentares da pecuaria nordestina; 

4. Sugere-se que as instituigoes responsaveis pelo desenvolvimento da regiao 

Semi-arida incluam em seus projetos agropecuarios, o plantio de outras 

cactaceas, a exemplo da palma forrageira e que sejam viabilizados 

recursos para pesquisas sobre as potencialidades das cactaceas na regiao 

Semi-arida do Nordeste brasileiro. Esta recomendagao tambem foi feita por 

SAMPAIO (1998). 
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A N E X O S 



n i ^ C A U U I - l-guiVltlKU U t H A S I t i> t U t b K U I U b P U K K L A N I Mb M U U A U A b t , O U I V I P K I M t N I U t UlAIVIt I K U U U b B K U I U b . 

03/06/99 
N° de ordem 1 2 3 4 5 

das Plantas 1 2 3 4 5 Med. 1 2 3 4 5 Med. 1 2 3 4 5 Med. 1 2 3 4 5 Med. 1 2 3 4 5 Med. 

1 
C 
D 

96 
43 

96 
43 

70 
40 

70 
40 

88 
46 

15 
11 

51,5 
28,5 

102 
40 

11 
20 

80 
42 

106 
40 

74,75 
35.5 

NB 
NB 

2 C 
D 

143 
55 

144 
52 

109 
44 

132 
50,33 

136 
52 

152 
53 

144 
52,5 

NB 
NB 

NB 
NB 

29 
35 

32 
30 

30,55 
32,5 

3 C 
D 

NB 
NB 

NB 
NB 

NB 
NB 

NB 
NB 

97 
37 

84 
29 

90,5 
33 

4 C 
D 

NB 
NB 

NB 
NB 

NB 
MB 

NB 
NB 

124 
42 

79 
37 

63 
34 

88,67 
37,67 

c 
C NB NB NB 152 114 102 52 97 103,4 85 85 

O 
D NB NB NB 44 42 46 38 42 42,4 39 39 

6 C 
D 

NB 
NB 

NB 
NB 

116 
44 

64 
42 

90 
43 

122 
45 

135 
41 

128,5 
43 

130 
51 

91 
45 

110,5 
48 

7 C 
D 

80 
40 

101 
48 

65 
44 

52 
37 

74,5 
42,25 

56 
47 

56 
47 

38 
27 

109 
48 

73,5 
37,5 

114 
49 

65 
42 

139 
47 

106 
46 

66 
40 

102 
45 

84 
42,5 

8 C 
D 

125 
39 

86 
38 

73 
38 

94,67 
38,37 

82 
33 

57 
36 

82 
39 

73,67 
36 

90 
37 

14 
12 

52 
24,5 

62 
42 

62 
42 

51 
42 

51 
42 

9 C 
D 

NB 
NB 

NB 
NB 

NB 
NB 

NB 
NB 

82 
46 

174 
42 

85 
46 

61 
42 

100,5 
49 

10 
C 
D 

11 
6 

11 
6 

51 
33 

45 
41 

48 
37 

87 
46 

62 
59 

114 
50 

87,67 
51,67 

62 
41 

50 
40 

19 
24 

43,67 
35 

11 
C 
D 

46 
39 

98 
54 

72 
46,5 

48 
36 

48 
36 

69 
45 

52 
39 

42 
37 

54,33 
40,33 

99 
51 

99 
51 

94 
58 

94 
58 

12 
C 
D 

46 
31 

48 
29 

39 
23 

38 
26 

42,75 
27,25 

97 
35 

37 
16 

32 
21 

53,33 
24 

96 
41 

105 
38 

93 
36 

98 
38,33 

13 
C 
D 

NB 
NB 

NB 
NB 

27 
31 

11 
12 

14 
21,5 

38 
36 

34 
28 

52 
35 

41,33 
33 

37 
33 

37 
33 

14 C 
D 

NB 
NB 

NB 
NB 

12 
10 

16 
15 

17 
16 

15 
13,67 

12 
10 

26 
20 

8 
10 

15,33 
13,33 

40 
28 

14 
11 

27 
19,5 

15 
C 
D 

NB 
NB 

NB 
NB 

NB 
NB 

NB 
NB 

NB 
NB 

16 
C 
D 

NB 
NB 

NB 
NB 

34 
28 

26 
23 

13 
11 

24,33 
20,67 

7 
9 

41 
32 

10 
7 

19,33 
16 

58 
26 

58 
26 

17 
C 
D 

49 
26 

35 
21 

54 
26 

56 
31 

48,5 
26 

31 
16 

23 
20 

96 
37 

50 
24,33 

102 
38 

101 
40 

95 
36 

99,33 
38 

18 C 
D 

38 
26 

73 
34 

55,5 
30 

106 
39 

62 
33 

84 
36 

19 
C 
0 

NB 
NB 

NB 
NB 

NB 
NB 

29 
26 

29 
26 

54 
34 

13 
16 

33,5 
25 

20 c 
D 

29 
25 

29 
25 

23 
19 

35 
30 

29 
24,5 

35 
21 

35 
21 

52 
38 

52 
38 

Continuacao. 



Conclusao 
N° de ordem 6 7 8 9 Media 

das Plantas 1 2 3 4 5 Med. 1 2 3 4 5 Med. 1 2 3 4 5 Med. 1 2 3 4 5 Med. Geral 

NB 
NB 

73,06 
36,75 

NB 

NB 

NB 

NB 

102,17 

45,11 
87 
36 

87 21 
36 13 

21 
13 

22 
16 

22 

16 
55,13 
24,5 

88,67 
37,67 

16 
15 

16 34 
15 12 

34 

12 
45 
34 

73 
38 

24 
15 

47,33 

25 

57,15 
26,68 

99 44 
48 62 

47 56 
31 36 

61,5 
44,3 

97,63 
44,56 

63 68 
38 33 

65,5 56 139 46 
35,5 37 45 35 

80,33 96 
35 45 

89 
38 

92,5 
41,5 

79,04 
35,03 

21 29 19 
18 25 17 

23 
20 

59,39 
40,91 

85 72 
42 37 

78,5 59 
39,5 45 

59 
45 

79,33 
44,5 

10 
47,58 
32,42 

11 
48 44 36 
43 35 29 

42,7 
35,7 

68,33 
44,58 

12 
64,69 
29,86 

13 
44 14 
35 12 

12 
10 

23,3 39 32 18 
19 31 26 16 

29,67 
24,33 

58 
32 

58 
32 

34,72 
27,14 

14 
12 
9 

12 
9 

17,33 
13,88 

15 
19 21 
13 20 

20 47 26 
16,5 34 20 

36,5 
27 

52 
43 

52 32 
43 25 

32 
25 

35,13 
27,88 

16 
21 
20 

14 47 23 53 
12,5 30 25 36 

33,41 
30,33 

52 
38 

52 
38 

33,51 
19,58 

17 
65,94 
29,44 

18 
69,75 

33 

19 53 
38 

53 
38 

38,5 
29,67 

20 
36,25 
27,13 

C - Comprimento 

D - Diametro 

NB - Nao brotadas 
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