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RESUMO 
O Experimento foi conduzido na Fazenda Nupearido (Nucleo de pesquisa para o 

semi-arido), area pertencente ao Centro de Saude e Tecnologia Rural da Universidade 
Federal da Paraiba, em Patos-PB, com o objetivo de avaliar quantitativa e 
qualitativamente a disponibilidade de fitomassa dos estratos herbaceo e lenhoso de uma 
area reflorestada com jerema-preta (Mimosa hostilis Benth) sem aculeos, em duas 
epocas do ano. A jurema-preta foi plantada no espacamento de 5m x 5m desde agosto 
de 1994, onde ja se vem realizando outros trabalhos de pesquisa, com parcelas 
permanentes de 50 x 50m. A producao da fitomassa de pe na materia seca do estrato 
herbaceo foi de 6197,00 kg/ha e do lenhoso (jurema) de 410,98 kg/ha. A cobertura do 
solo em abril foi avaliada atraves dos parametros cobertura do solo pelo estrato 
herbaceo, cobertura do solo pela jurema-preta. Em junho avaliou-se atraves da 
cobertura do solo pelo estrato herbaceo e pelo restolho. A producao total, de proteina 
bruta (PB) e nitrogenio, foi bastante significativa, com uma media de 429,50 kg/ha, e de 
61,70 kg/ha para proteina bruta e nitrogenio respectivamente, sendo que a jurema 
apresentou altos teores de nitrogenio e de proteina bruta com media de 2,75 % para o 
nitrogenio e de 17,4% para a proteina bruta da materia seca, o que mostra o grande 
potencial de producao da especie, podendo se constituir como indicadora para 
reflorestamento no semi-arido, principalmente se for realizado em areas degradadas, com 
fins de recuperacao de solos, apresentando tambem um grande potencial forrageiro que 
pode ser usado para alimentacao do rebanho, especialmente caprino e ovino. Os 
resultados referentes aos componentes da parede celular e a cinza foram compativeis 
com aqueles encontrados na maioria das especies arbustivas-arboreas da caatinga. 
Portanto, o reflorestamento com jurema-preta no semi-arido, particularmente em areas 
degradadas, pode se constituir numa alternativa de exploracao agrossilvopastoril. 



1.0 INTRODUCE AO 

Cerca de 40% das areas continentals da terra tern vocacao primordial a 
producao de forragem. No semi-arido nordestino, a caatinga, com sua vegetacao 
arbustiva arborea, apresenta-se como a principal fonte de alimento para os ruminantes. 
Portanto, seu uso como pastagem nativa constitui-se de uma importancia fundamental 
na producao de alimentos no planeta terra. ARAUJO FILHO (SD). 

No Nordeste brasileiro, cerca de 60 % das areas tern vocacao eminentemente 
pastoril, com alguma exploracao agricola de subsistencia. Isso porque apresentam 
varias limitacoes ecologicas a implantacao de uma agricultura intensiva, devido a 
restricdes do clima, solo, topografia e outros. ARAUJO FILHO (op cit). 

O Nordeste sofre grandes incertezas climaticas, o que denota uma indiscutivel 
aptidao pecuaria, onde 791.758 Km2 de caatinga e 360.025 Km2 de Cerrado 
(IBGE, 1967) constituem pastos nativos, muitos dos quais apresentam bom valor 
forrageiro, alem de excelente adaptacao as condicoes ecologicas regionais. Assim, essa 
regiao que constitui o tropico semi-arido brasileiro, caracterizada por sua vegetacao 
nativa com predominancia de arvores e arbustos, representa uma consideravel 
potencialidade para producao animal e florestal 

A caatinga, por apresentar uma caracteristica decidua, o que faz com que 
grande parte das especies percam, parcial ou totalmente suas folhas no inicio da seca, 
ficando disponiveis aos animais, apresenta uma grande contribuicao para os rebanhos 
caprino, ovino e bo vino. 

A jurema-preta (Mimosa hostilis Benth) e uma das especies que apresenta 
grande participacao na dieta alimentar dos animais durante o ano todo. Apresenta-se em 
abundancia na caatinga, arvore pertencente a familia das leguminosas, com alto grau de 
resistencia a seca, cresce em solos rasos, apresenta crescimento rapido, e uma das 
primeiras a se instalar em areas degradadas. 

A jurema-preta geralmente apresenta aculeos, o que dificulta seu manejo e 
exploracao, independentemente da finalidade. Diante deste inconveniente e que nos 
ultimos tres anos vem se trabalhando com a jurema-preta sem aculeos. 
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No presente trabalho, objetivou-se avaliar o potencial de fitomassa produzida em 
nivel dos estratos herbaceo e lenhoso em uma area reflorestada com jurema-preta em 
dois periodos do ano. 
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2.0 REVISAO DE LITERATURA 

2.1 Descricao Botanica. 
O vocabulo jurema deriva do indigena yu-r-ema que significa espinho 

suculento (BARBOSA e OLIVEIRA, 1989). Jurema e a denominacao vulgar generalizada 
de muitas especies de Mimosa Piptadenia e Pithecellobium, generos esses pertencentes as 
leguminosas mimosoideas. 

As especies, Mimosa acustistipula Benth, M. hostilis Benth e M. Verrucosa 
recebem a denominacao de jurema-preta. 

A jurema-preta (Mimosa acustistipula Benth e Mimosa nigra Hub) e uma 
arvore pequena de ate 4,0 metros de altura, possui caule contorcido, enrugado, espinhoso, 
de casca quase negra fendida longitudinalmente. Suas flores sao amarelas e dispostas em 

/ A 

espigas, com caracteristicas muito parecidas com as da jurema (Mimosa Verrucosa) que 
segundo BRAGA (1976) diferencia-se desta, apenas pela coloracao de suas flores, que sao 
roseas. 

DUCKE (1979), assim como BRAGA (1976), usam os nomes cientificos 
(Mimosa acustistipula Benth e Mimosa nigra Hubr.) acrescentando que essa e uma planta 
muito frequent e no sertao, pes - de - serra e caatinga, mas ausente no litoral. Povoa do 
Estado do Piaui a Bahia. 

SANFORD (1961) tambem observou dois tipos de jurema-preta de aspectos 
profundamente semelhantes, confirmando as afirmacoes dos autores anteriores. Uma 
apresenta flores roseas (Mimosa Verrucosa Benth) e outra, flores amarelas 
(Mimosa acustistipula Benth). Segundo GOMES (1982), ambas sao produtoras de 
ramos forrageiras no inicio da estacao chuvosa, muito apreciados por ovinos e caprinos. E 
no periodo seco, seus galhos retorcidos sao aparentemente mortos, mas, apos as primeiras 
chuvas, cobrem-se de rebrotas verdes, das quais o gado se alimenta. 
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A jurema-preta (Mimosa hostilis Benth) e descrita botanicamente como uma 
arvore desta especie, que apresenta um porte arbustivo geralmente bifurcado, com galhos 
baixos, altura media de 4,5 metros ao final de 5 anos, apresenta uma casca rugosa com 
fendas longitudinals pouco fibrosas, folhas bipinadas e flores dispostas em espigas 
esbranquicadas. O fruto e uma vagem pequena, de tegumento fino e quebradico quando 
maduro. A copa da arvore e relativamente densa e o diametro maximo do tronco situa-se 
entre 15 e 20 cm. A referida especie possui um cerne castanho avermelhado produzindo 
lenha e carvao de excelente qualidade (BRAGA, 1976). 

Ainda para o autor o carvao e preferido pelos ferreiros a qualquer outro de origem 
vegetal, tambem e utilizada para obtencao de estacas e forragem. E uma das especies que 
tern participacao significativa na dieta alimentar dos animais durante todo o ano. 

DOMINGUES, citado por VASCONCELOS (1982) afirma que ha carencia do 
pasto herbaceo no verao (epoca seca do ano) obrigando os animais a pastarem folhas e 
frutos de arvores da caatinga. Segundo os autores, as folhas da jurema, caidas no chao, ou 
cortadas pelo homem e fornecidas aos animais, sao consumidas vorazmente no periodo de 
escassez de alimentos. 

CARVALHO FBLHO e SALVIANO (1982) ressaltam o valor alimentar da 
jurema-preta, fato conhecido, que tal leguminosa arbustiva se inclui entre as especies que 
compoem a dieta alimentar dos animais domesticos na caatinga e, por isso, tern sido 
considerada uma planta forrageira, sendo recomendada para uso em bancos de proteinas, 
principalmente para caprinos e ovinos. 

Do ponto de vista pastoril, a jurema tern dois produtos importantes, a folhagem e a 
vagem. Em bancos de proteinas a jurema-preta chega a representar ate 70% da dieta dos 
caprinos, o que representa um consumo maior que o da leucena, (Leucaena leucocephala) 
tornando-se uma opcao interessante para suprir a necessidade de proteina, principalmente 
na seca CARVALHO FILHO e SALVIANO (op. cit). 
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A vagem da jurema e uma importante fonte de alimentos, sua digestibilidade e 
excelente, ficando em torno de 60%. O teor de proteina na semente e em torno de 29 % e 
na casca de 9 % e e muito palatavel SEMINARIO ( 1994). 

O avanco do periodo seco provoca um aumento do teor de materia seca da 
jurema-preta, mesmo assim, essa especie permanece com suas folhas verdes durante o 
periodo de estiagem (LIU, S.D.) citado por VASCONCELOS (1982). A queda das folhas 
inicia-se geralmente, quando a regiao atravessa tres a quatro meses de seca, produzindo 
um feno natural para ser consumido por caprinos, ovinos e bovinos. 

ANDRADE (1980) admite que o uso de associacoes de especies animais, em uma 
mesma pastagem, tais como: bovinos, ovinos e caprinos, principalmente em pastos naturais 
do Nordeste, passa ser um fator essencial para se obter uma maior utilizacao dos pastos. 
Os diferentes habitos alimentares desses animais proporcionam o consumo dos estratos 
herbaceos e arbustivos/arboreos sem, contudo, causar desequilibrios drasticos ao meio. 

2.2 Madeira 

A producao de madeira constitui uma importante caracteristica produtiva da 
jurema-preta. Essa aptidao, sem duvida, e mais conhecida entre as muitas outras dessa 
planta. 

A utilizacao da jurema-preta como fonte de energia e relatada por FARIAS (1984) 
quando avaliou a especie em relacao as propriedades da madeira e do carvao, concluindo 
pelo grande potencial energetico desta especie, a qual supera o Eucaliptus glandes em 
muitas caracteristicas. 

A importancia desta leguminosa, preferencialmente, como fonte energetica tern sido 
enfatizada tambem por outros autores como: PAULA(1982) e SDLVA (1980). 

CARVALHO. (1975) estudaram o potencial da vegetacao dos Estados do Rio 
Grande do Norte e Paraiba, na bacia do rio Piranha, por fotointerpretacao e concluiram 
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que a jurema-preta e a especie encontrada em maior frequencia nos municipios estudados. 
Enquanto GIRAO et al. (1975), tambem por fotointerpretacao, avaliaram a qualidade do 
potencial madeireiro da vegetacao da caatinga densa arbustiva/arborea do Nordeste 
semi-arido, e constataram que aproximadamente, 2.291 Km2 de matas xerofitas nativas 
densas, a jurema-preta era a especie que apresentava a maior frequencia. 

DANTAS (1979) afirma que a jurema-preta possui lenha extraordinariamente 
calorifera, com cascas ricas em principios tanicos. Para TIGRE (1976), esta especie flo
restal e produtora de madeira para estaca e lenha. LIMA (1989) a considera como 
madeireira nativa de nossa regiao. 

2.3 Solos 

As plantas nativas, de uma maneira geral, possuem limitacoes produtivas e fisicas 
muitas vezes atribuidas as variacoes de precipitacoes pluviometricas (OGDEN, 1980). 

COSTA(1998)demonstrou a eficiencia da cobertura vegetal nas caracteristicas 
fisicas, quimicas e microbiologicas do solo. Esta influencia esta relacionada com aspectos 
ligados principalmente a eficiencia na protecao do solo e reciclagem de nutrientes. 

Nos solos com deficiencia de drenagem, a jurema-preta passa a ser uma pioneira 
importante. Assim sendo, apresenta-se em grande densidade VASCONCELOS, (1982). 

A jurema-preta e uma planta bastante adaptada a solos acidos (pH 4,5) com teores 
alto de alumineos e baixos teores de P, K, Ca, Mg como sao os Latossolos, os Podzois e 
areias Quartzozas das chapadas piauienses. Neste tipo de solo, a vegetacao predominante e 
a jurema-preta (EMBRAPA/UEPAE-PI, 1979). 

RAMOS (SD) observou que a jurema-preta e uma planta invasora dominante em 
solos com condicoes fisicas desfavoraveis a retencao de umidade no periodo seco do ano. 
Ocorre ainda no sertao do Ceara, em solos como os Planassolos e os Litolicos. 
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DUQUE (1980) afirma que a jurema-preta e uma planta indicadora das condicoes 
edafoclimaticas favoraveis a cultura do algodao moco, na regiao do serido. 

ARAUJO FILHO (1980), entretanto, afirma que a jurema-preta e o marmeleiro 
(Croton sonderianus), especies colonizadoras dos sertoes, indicam o estado de sucessao 
secundaria generalizada da vegetacao nativa. 

LIMA (1976) observou que os tabuleiros e solos marginais, proximos as cidades, 
areas devastadas, geralmente pelo homem, normalmente sao ocupadas pela jurema-preta, 
marmeleiro e outras plantas colonizadoras. 

GOMES (1968) considera, a jurema preta uma planta de rusticidade indiscutivel e 
afirma que essa planta cresce espontaneamente nos solos mais ingratos, formando bosques 
puros de arvores anas. Ela e encontrada em solos rasos, extremamente pobres onde se 
encontra afloramento de rochas. 

2.4 Forragem 

A jurema-preta e uma planta nativa da caatinga que geralmente aparece quando a 
vegetacao original e retirada. E bastante agressiva e invasora. Normalmente e consumida 
pelos animais durante todo ano, principalmente na epoca seca, 
(EMBRAPA/UEPAE-PI., 1979). SANFORD citado por VASCONCELOS,(1982) relata 
que as especies nativas da caatinga, produtoras de ramos, estao aptas a resistir as mais 
severas secas e fornecer alimentos para caprinos, ovinos e bovinos 

DUQUE (1967) afirma que o suprimento de forragem natural, das regioes do 
serido, sertoes e das caatingas, num periodo chuvoso (inverno), e satisfatorio e atende as 
necessidades dos nossos rebanhos, tanto em quantidade, como em qualidade. As 
leguminosas, sao muitas vezes, as plantas invasoras dominantes destes pastos nativos, 
como acontece com o mata -pasto, a jurema e muitas outras. 
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TOSCANO NETO (1967) produziu silagem de jurema-preta {Mimosa nigra Hub) 
e marmeleiro (Croton sonderianus Muell) obtidas de galhos finos (ate 01 metro) e folhas. 
Concluiu que o material ensilado apresentou um aroma caracteristico peculiar das silagens. 

GALVAO (1960) assegura que a jurema-preta se desenvolve rapido e fornece uma 
rama muito boa e bastante apreciada pelo gado, especialmente quando bageada 
(em frutificacao). Ressalta ainda que o sertanejo considera rama, a folhagem de arvores e 
arbustos que servem para alimentar os rebanhos. 
2.5 Sistema Agrossilvipastoril 

Para SCHREINER (1984), sistema silvopastoril e defmido como associacoes de 
plantio florestais com pastagens. 

O sistema de producao silvopastoril e um imperativo ate para viabilizar 
economicamente o reflorestamento, pois as condicoes de clima e solo limitam a 
produtividade madeireira do poligono da seca. O mesmo autor acrescenta que os sistemas 
silvopastoris poderao dar, no semi-arido, grande contribuicao para a solucao dos graves 
problemas de erosao do solo, de deficiencia de forragem verdes na estacao seca anual, ou 
nos periodos das grandes estiagens e de carencia de madeira, principalmente para cerca e 
carvao. MENDES(1987). 

BAGGIO (1982), referindo-se a barreiras vivas para producao de biomassa, 
demonstra sua pratica como utilidade silvopastoril. 

BARROS (1986) refere-se ao sistema silvopastoril como sendo mais uma renda das 
florestas de uso multiplo, que permite a reducao dos tratos culturais pelo uso dos animais e 
os riscos de fogo, com a obtencao de renda extra com os produtos de origem animal. 

Para BAGGIO (1986) e entendido como florestas puras plantadas com finalidade 
de fornecer alimentacao para os animais em pastoril controlado ou em cativeiro. 
Preferencialmente deve-se escolher especies de uso multiplo, que com manejo adequado 
podera dar maiores retornos. 
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3.0 MATERIAL E METODOS 

3.1 Local izacao e Caracterizacao da Area Experimental 

O experimento foi conduzido na fazenda NUPEARIDO (Nucleo de Pesquisa para o 
Semi-arido), area fisica pertencente ao Centro de Saude e Tecnologia Rural, da 
Universidade Federal da Paraiba - CSTR/UFPB, Campus VII, distando 6 Km do campus 
universitario, na zona fisiografica do Sertao Paraibano. Geograficamente esta localizada no 
Municipio de Patos-PB, nas coordenadas TV latitude Sul e 35°V longitude Oeste. 

A area experimental ocupa uma area de 2500 m2 e possui uma populacao de 
aproximadamente 150 plantas de jurema-preta (Mimosa hostilis Benth) sem aculeos, 
implantadas em agosto de 1994. 

3.2 Clima 

Por estar localizada na regiao Nordeste, e, sob a messoregiao do Sertao paraibano, 
a area em estudo apresenta um clima quente seco, que e perculiar do Semi-arido 
nordestino, distinguindo-se duas estacdes do ano, uma chuvosa que regionalmente e 
denominada de inverno, e outra de verao chamada de seca. 

3.3 Solos 

De acordo com a analise realizada pelo laboratorio de solo e agua do CSTR/UFPB 
o solo apresenta-se classificado como Bruno Nao Calcico Planossolico, apresentando as 
seguintes caracteristicas: solo de profundidade media ou raso, sequencia de horizontes A, 
B e C, erosao laminar ligeira a moderada, podendo ocorrer erosao em sulcos superficiais 
repetidos ocasionalmente em areas mais cultivadas. A reacao (pH), varia de 
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moderadamente acida nos horizontes superficiais a praticamente neutra nos horizontes 
inferiores. 

O horizonte A, possui espessura que varia de 10-25 cm, textura franco-arenoso ou 
franco-argilo-arenoso, em geral com cascalho ou cascalheto; a estrutura e normalmente 
franca, do tipo granular ou em blocos subangulares, ocorrendo tambem macica e raramente 
moderada granular. 

Compreende a fase floresta caducifolia com relevo suave ondulado e ondulado, 
com declividade em geral de 4 a 20 %. Uma altitude de 40-150 metros, clima seco com 4 a 
5 meses sem chuva. Apresenta uma precipitacao media anual de 600-900 
mm.(SUDENE,1972) 

A vegetacao natural ocorre apenas em remanescentes de floresta caducifolia. E 
caracteristico a dominancia de campos antropicos (secundarias), 60 % desses solos foram 
usados com pastagens natural (gramineas) 30 % apresentava-se com vegetacao florestal 
natural constituidas de formacao secundaria com predominancia de marmeleiro e jurema e 
10 % com plantios de milho, feijao e algodao. 

3.4 Coleta de Material no Campo 

A avaliacao dos parametros estudados foram feitas em duas epocas do ano, abril 
(pico das chuvas) e junho (inicio do periodo seco) de 1997. Os componentes avaliados 
foram: identificacao botanica das especies herbaceas, producao de fitomassa verde e seca 
pelos estratos herbaceo e lenhoso, cobertura do solo, frequencia das principals especies 
herbaceas, composicao quimica e teor de materia organica do solo. 
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3.5 Estrato Herbaceo 

3.5.1 Identificacao Botanica 

O material para identificacao botanica foi coletado durante todo o mes de abril, 
atraves de visitas sistematicas a cada oito dias. Para tanto foram coletadas amostras de 
todas as especies existentes na area experimental. Para cada especie coletou-se tres 
exemplares (especimes por ramos), todas em seu estado perfeito, com a elaboracao de 
fichas de identificacao, segundo as normas de coleta e herborizacao do INSTITUTO DE 
BOTANICA (1984). 

3.5.2 Frequencia 

A frequencia media das especies herbaceas mais comuns, foi avaliada nos meses de 
abril (pico das chuvas) e junho (final das chuvas), onde se utilizou como unidade amostral 
uma moldura de ferro chato com 1,0 x 0,25m de dimensoes ARAUJO FILHO et al.(SD). 
Para determinacao da frequencia foram realizadas 100 amostras, utilizando os criterios, 
presenca ou ausencia das especies dentro da unidade amostral, expressando a percentagem 
de parcelas amostrais em que cada especie esteve presente. 

3.5.3 Producao de Fitomassa 

Para a producao do estrato herbaceo, este foi dividido em dois componentes, 
gramineas e dicotiledoneas, tambem avaliados em dois periodos do ano e utilizando a 
mesma unidade amostral. Para a producao de fitomassa de gramineas e dicotiledoneas 
foram realizadas 20 amostras (molduras), distribuidas de forma casualizada seguindo os 
sentidos Norte-Sul, Leste-Oeste, a partir do ponto central da area experimental. No 
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segundo periodo, alem das gramineas e dicotiledoneas foi avaliada tambem a producao 
de restolhos. 

Para quantificar o material de cada componente, este era cortado rente ao solo, 
acondicionado em sacos plasticos, pesado, tendo sempre o cuidado de retirar uma amostra 
composta para determinacao da massa verde, materia seca e determinacao da parede 
celular (fibra em detergente neutro) segundo VAN SOEST (1967) e proteina bruta 
(N x 6,25) em aparelho de Micro-Kigeldah (HARRIS, 1970; A. O. A. C. 1975), no 
laboratorio de Nutricao Animal do Centro de Saude e Tecnologia Rural - CSTR - UFPB. 

3.5.4 Cobertura do Solo 

Para a analise de cobertura do solo, usou-se a mesma metodologia empregada na 
avaliacao da frequencia no que se refere a distribuicao da unidade amostral e numero de 
amostras. A avaliacao da cobertura do solo foi feita para as duas epocas, de forma a se 
verificar a percentagem de area da moldura que estava coberta pela vegetacao herbacea. 

3.6 Estrato Lenhoso 

3.6.1 Producao de Fitomassa 

Para avaliacao de fitomassa do estrato lenhoso usou-se 25 arvores distribuidas 
aleatoriamente, na area experimental. Para tanto, foi selecionado um galho referenda para 
cada planta, colhida a folhagem e ramos, pesados, e o peso obtido multiplicado pelo total 
de galhos semelhantes ate uma altura de 1,60m, presentes em toda a planta, obtendo 
assim, o peso verde estimado de fitomassa passivel de ser consumida pelos ruminantes. De 
cada arvore avaliada foi retirado um pouco de material para formar 3 amostras compostas, 
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para posterior determinacao da composicao quimica, exatamente igual ao que foi feito com 
as amostras do estrato herbaceo. 

3.6.2 Cobertura do Solo 

A cobertura do solo proporcionada pela especie lenhosa em estudo foi avaliada 
apenas no primeiro periodo (abril), por ser esta uma especie decidua, justificando assim a 
queda de grande parte das folhas a medida que se caracteriza o estacao seca. A cobertura 
foi feita medindo os diametros cruzados da copa de todas as plantas avaliadas, seguindo a 
metodologia descrita por ARAUJO FILHO (1992). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSAO 

4.1 Estrato Herbaceo 

4.1.1 Frequencia das principals especies herbaceas 

Ao todo foram identiflcados 42 especies, com as dicotiledoneas representando 

cerca de 85 % das especies presentes. Dentre estas, merecem destaque especies como a 

centrosema {Centrosema sp), jitirana ( Ipomea sp ), erva de ovelha {Styhsantes sp), 

feijao-de-rola (Phaseoluspatyroides L.), bamburral {Hyptis suaveolens Point.) e mata 

pasto {Senna obtusifolia). Estas especies se apresentam como importantes, seja no aspecto 

forrageiro, ou como indicadora da fertilidade do solo. 

As gramineas, apesar de apresentarem uma menor participacao, existem algumas 

especies que merecem destaque, principalmente, do ponto de vista forrageiro como a milha 

(Brachiaria plantaginea), considerada uma otima forrageira e o capim panasco 

( Aristidas setifolia H.B.R.), um indicador de solos degradados e com baixa fertilidade. 

Pode se observar que a frequencia do capim panasco foi menor do que a de especies 

indicadoras de solos ferteis, mostrando que a area esta em plena recuperacao. 

(QUADRO 1). 

4.1.2 Producao de fitomassa 

4.1.2.1 Producao de materia verde e materia seca 

A producao media de materia verde em kg/ha foi de 8.235,87 com a producao do 

mes de abril representando mais de tres vezes a de junho. Em termos de materia seca a 

producao media foi de 3.098,60, sendo que a maior producao ocorreu tambem em abril 
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com 3.706,00 e a menor em junho com 2.491,20 kg/ha. A maior diferenca entre as 

producoes de materia verde das duas epocas que nao se refletirem na materia, pode esta 

relacionado a tendencia natural de todas as especies herbaceas entrarem em processo de 

frutificacao e fenacao no final do periodo chuvoso da estacao seca (TABELA 1). 

Os resultados mostram que o estrato herbaceo possui um grande potencial na 

producao de massa verde e massa seca. A producao de massa verde durante o periodo 

experimental foi de 16.471,73 kg/ha, sendo que desde total 12.784,93 kg, correspondendo 

77,62 %, refere-se a producao do mes de abril, epoca das chuvas e, no mes de junho, final 

das chuvas foi de 3.686,80 kg, perfazendo um percentual de 22,38 % do total produzido. 

As dicotiledoneos produziram um total de 12.511,86 kg e as gramineas 3.959,87 kg/ha, 

garantindo, respectivamente, percentuais de 75,96 % e 24,04 % de toda producao. Com 

isso, percebe-se que a producao de fitomassa verde e bastante considerada, que em 

consorcio com especies lenhosas viabiliza a atividade agrossilvipastoril (TABELA 2). 

Ja para a producao de massa seca constatamos, que a fitomassa produzida em todo 

o periodo experimental foi de 6.197,20 kg/ha, deste total 3.706,00 kg/ha foi obtida no 

mes de abril, ou seja, 59,80 % e 2.491,20 kg em junho, o que corresponde a 40,29 % da 

producao (TABELA 1). Particularizando as dicotiledoneas observa-se que do total 

produzido foi de 76,82 %, isto e 4.760,80 kg/ha, enquanto as gramineas alcancaram uma 

producao de 1.436,40 kg, o que corresponde a 23,18 %. Portanto, os resultados mostram 

que a area reflorestada com jurema-preta produziu uma grande quantidade de massa seca, 

que pode ser aproveitada para alimentacao animal (TABELA 2). 

A producao de materia seca das dicotiledoneas foi superior a das gramineas, 

independentemente da epoca. Em abril, a producao e componente foi de 2.841,20 kg e em 

junho de 1.919,60 kg/ha, enquanto as gramineas obtiveram apenas 864,80 e 571,60 kg/ha, 

respectivamente para os meses de abril e junho (TABELA 2). 
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QUADRO 1 - Frequencia media das principals gramineas e dicotiledoneas do estrato 

herbaceo em uma area reflorestada com jurema-preta em abril de 1997. 

GRAMINEAS 

NOME VULGAR NOME CIENTIFICO FREQUENCIA (%) 

Milha branca (Brachiaria plantaginea) 62 

Capim rabo de raposa {Setaria sp) 41 

Panasco {Aristida setifolia H.B.K.) 27 

DICOTILEDONEAS 

NOME VULGAR NOME CIENTIFICO FREQUENCIA (%) 

Centrosema {Centrosema sp) 56 

Jitirana {Ipomea sp.) 77 

Ervanco {Froelichia humboldiane) 15 

Malva branca {Aldhaea officinalis. L.) 47 

Feijao de rola {Phaseolus patyroides L.) 50 

Mata pasto {Cassia obtusifolia) 10 

Erva de ovelha {Stylosantes humilis) 73 
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T A B E L A 1 - Disponibilidade de materia verde e materia seca do estrato herbaceo em 

duas epocas do ano em uma area reflorestada com jurema-preta. 

EPOCA M V (Kg/ha) MS (Kg/ha) 

ABRIL 12.784,93 3.706,00 

JUNHO 3.686,80 2.491,20 

TOTAL 16.471,73 6.197,20 

MEDIA 8.235,87 3.098,60 

T A B E L A 2 - Producao em kg/ha de materia verde (MV) e materia seca (MS) de 

gramineas e dicotiledoneas no estrato herbaceo, em duas epocas do ano em 

uma area reflorestada com jurema-preta. 

GRAMINEAS DICOTILEDONEAS 

EPOCA M V (kg/ha) MS (kg/ha) MV (kg/ha) MS (kg/ha) 

ABRIL 3.124,27 864,80 9.660,66 2.841,20 

JUNHO 835,60 571,60 2.851,20 1.919,60 

MEDIA 1.979,94 718,20 6.255,93 2.380,40 
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4.1.3 Composicao Floristica 

A TABELA 3 mostra a composicao floristica do estrato herbaceo nos meses de 

abril e junho para os componentes gramineas e dicotiledoneas. De acordo com a analise, 

observa-se que as gramineas sempre apresentaram percentual bem menor que as 

dicotiledoneas, independentemente da epoca, sendo que em abril esta diferenca foi ainda 

maior, ou seja, 15,38% para gramineas e 84,62 % para dicotiledoneas, enquanto que em 

junho os percentuais foram de 24,55 % e 75,45%, respectivamente para gramineas e 

dicotiledoneas. O desvio padrao desta variavel para gramineas apresentou-se maior do que 

a media, o que mostra a complexidade desta vegetacao, modificando-se a cada ano, 

requerendo assim maiores estudos, principalmente no que se refere a um maior periodo de 

observacao. Estes resultados podem ser explicados pelo fato de que algumas gramineas 

apresentam ciclo vegetativo muito curto, 6 a 8 semanas apos o inicio das chuvas, como no 

caso da especie Milha (Brachiaria plantaginea) e, outras que so surgem no final do 

periodo chuvoso, como a exemplo do Capim Panasco (Aristida setifolia H. B. K), que 

alem dessa caracteristica, segundo ARAUJO FILHO (1982) apresenta uma baixa 

palatabilidade. Isso devido seu caule ser muito lignificado o que permite sua permanencia 

nos campos por um longo periodo. 

Com relacao aos elevados percentuais obtido pelas dicotiledoneas pode-se 

associar ao fato de, na sua grande maioria, serem representadas por inumeras especies 

efemeras, com ciclos vegetativos bastante complexos, o que permite a manutencao de uma 

elevada producao durante um periodo de aproximadamente 4 a 5 meses. 

4.1.4 Cobertura do solo 

A cobertura do solo pelo estrato herbaceo no mes de abril foi avaliada 

considerando apenas os espacos entre as linhas da jurema preta, ja para o mes de junho 
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considerou-se toda a area experimental, o que e explicado pelo fato de se incluir a 

avaliacao do componente restolho e neste esta incluso tanto a parte herbacea como a 

lenhosa. 

O estrato herbaceo proporciona uma boa cobertura do solo nas duas epocas, sendo 

que o tratamento 1 (abril) apresentou uma cobertura de 91,20% nas entrelinhas da 

jurema-preta, e no tratamento 2 (jun no)> a cobertura foi de 88,84 % (FIGURA1). 

Observa-se que, mesmo ocorrendo uma pequena diminuicao na cobertura do solo no mes 

de junho, esta se encontra dentro de valores que sao extremamente positivos para 

protecao do solo. 

O restolho, que e composto de folhas, flores, frutos e galhos finos oriundos do 

estrato herbaceo e da queda de folhas da jurema preta foi considerado como componente 

de cobertura do solo somente no mes de junho, sendo este o grande responsavel pela 

elevada cobertura do solo a medida que se adentra na estacao seca. Este fato pode ser 

caracterizado quando se observa a influencia deste componente na producao de fitomassa 

total. 

4.1.5 Composicao quimica 

4.1.5.1 Teor de Proteina Bruta (PB) e Nitrogenio (N). 

Os teores de proteina bruta (PB) e nitrogenio (N) na materia seca a 105°C, 

variaram tanto em relacao ao grupo de especies vegetais quanto aos tratamentos 

(meses). As dicotiledoneas apresentaram teores superiores aos encontrados nas gramineas, 

tanto para a proteina bruta, como para o nitrogenio. Nas dicotiledoneas, em abril, os teores 

para as duas variaveis foram superiores aos de junho. 
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As dicotiledoneas apresentaram em abril 12,83% e as gramineas 5,94% e em junho 

as dicotiledoneas 6,65 % e as gramineas 5,31% de PB (TABELA 4). Valores semelhantes 

foram encontrados por PEREIRA FILHO (1995). 

4.1.5.2 Teor de Fibra em Detergente Neutro (FDN) 

Os teores de fibras em detergente neutro na materia seca a 105°C, variaram de 

acordo com a epoca e o grupo de especies vegetais. As gramineas apresentaram, em 

media, percentuais de FDN de 76,66% em abril, e de 78,71% em junho, havendo poucas 

variacoes entre os periodos, com relacao as dicotiledoneas herbaceas os valores foram de 

58,9 % em abril e de 71,35 % em junho, havendo um grande acrescimo de fibras, ou seja, 

dos componentes da parede celular no mes de junho, fato explicado pelo avanco no estado 

fisiologico destas especies, bem como a caracterizacao da estacao seca. 

No pico das chuvas as gramineas obtiveram teores maiores de FDN que as 

dicotiledoneas herbaceas, o que pode esta relacionado com a maior presenca de gramineas 

de ciclo vegetativo rapido no mes de abril, quando algumas delas ja se encontravam em 

plena frutificacao. A tendencia de igualdade no teor de FDN dos dois componentes 

floristicos na estacao seca, talvez tenha ocorrido devido a coincidencia dos ciclos 

vegetativos das dicotiledoneas com as poucas gramineas existentes na area experimental 

(TABELA 4). 
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T A B E L A 3 - Composicao floristica do estrato herbaceo em duas epocas do ano em uma 

area reflorestada com jurema-preta. 

TRATAMENTO % GRAMINEAS DICOTILEDONEAS TOTAL 

ABRIL 15,38 84,62 100 

JUNHO 24,55 75,45 100 

T A B E L A 4 - Teores de proteina bruta (PB), nitrogenio (N), cinza (Cz) e fibras em 

detergente neutro (FDN) na materia seca do estrato herbaceo em uma area 

reflorestada com jurema-preta. 

DICOTILEDONEAS (% NA MS) GRAMINEAS (% NA MS) 

Tratamento PB N CZ FDN PB N CZ FDN 

ABRIL 12,83 2,05 5,81 58,94 5,94 0,95 6,84 76,66 

JUNHO 6,65 1,06 4,70 71,35 5,30 0,85 5,55 78,71 
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4.2 Estrato Lenhoso 

4.2.1 Cobertura do Solo e Producao de Restolho 

A Cobertura proporcionada pelo estrato lenhoso foi avaliada apenas no tratamento 

1, tendo em vista que em junho uma grande parte das folhas ja havia caido, passando a 

cobrir o solo juntamente com o estrato herbaceo. Isto levou, a incluir a avaliacao do 

restolho para a referida epoca. Entretanto a cobertura do solo pela copa da jurema-preta 

foi de 12,85 %. Resultado que indica uma boa cobertura, uma vez que a densidade e de 

apenas 400 planta/ha o povoamento tern apenas 2,5 anos. 

A producao de restolho foi de 2.321,20 kg/ha. Portanto, e importante destacar que 

todo esse restolho sera incorporada ao solo, contribuindo para aumentar o teor de materia 

organica do solo, melhorando sua estrutura e permeabilidade, protegendo o solo contra a 

acao direta dos raios solares e contra o impacto direto das gotas de chuvas, reduzindo a 

erosao do solo. 

4.2.2 Producao de fitomassa 

4.2.2.1 Disponibilidade de Materia Verde e Materia Seca do Estrato Lenhoso e do 

Restolho Produzido 

A producao total de massa verde oriunda da jurema-preta foi de 961,42 kg/ha, 

sendo que no mes de abril a producao foi de 581,08 kg/ha, representando 60,44% do 

produzido, e em junho foi de 380,38 kg/ha, correspondendo a 39,56%. Para materia seca 

os valores foram de 236,78 kg/ha no periodo do inverno e de 184,20 kg/ha no periodo 

seco. A menor producao no mes de junho pode esta relacionada a queda de boa parte das 

folhas da jurema que estavam em processo de fenacao natural e se encontravam na forma 



23 

de restolho. A fitomassa produzida pela jurema foram semelhantes aos encontrados por 

outros trabalhos como VASCONCELOS (1982) que encontrou valores, no periodo das 

chuvas que variaram de 181,20 a 474,00 e, para o periodo seco, de 158,43 a 446,66 kg/ha 

em areas nativas (TABELA 5) 

Quanto ao restolho a producao atingiu 2.321,20 kg/ha de massa verde, entanto 

36,33% de toda massa verde produzida pelos estratos lenhosos e herbaceo em junho. 

4.2.3 Composicao quimica 

4.2 3.1 Teor de Proteina Bruta (PB) e Nitrogenio(N) 

Os teores de proteina bruta (PB) e nitrogenio (N) na materia seca da jurema-preta e 

do restolho a 105°C, variaram entre os meses para a jurema-preta, ja que o restolho so foi 

avaliado em junho. A jurema-preta em abril apresentou um percentual de 18,08 de PB e 

2,89 de N, ja em junho houve uma pequena reducao nesses teores, de 16,5 de PB e 2,6 de 

N. Portanto, constata-se que esta especie possui um teor consideravel de proteina bruta, o 

que mostra o seu potencial forrageiro (TABELA 6). 

O restolho apresentou 9,48 % e 1,52 % para proteina bruta e nitrogenio, 

respectivamente, mostrando uma capacidade relativamente boa para possiveis usos como 

adubacao verde e recuperacao de solos degradados (TABELA 6). 

4.2 3.2 Teores de Cinza (Cz) e Fibras de Detergente Neutro (FDN) 

Os teores de cinza (Cz) e fibras de detergente neutro (FDN) na materia seca da 

jurema-preta mostraram variacdes entre as epocas, e os dois parametros foram superiores 

em junho em relacao a abril. Os teores de cinza foram 3,6 % em abril e 3,9 % em junho, ja 

o teor de FDN em abril foi 30,7 % e em junho de 41,7 %. Isso devido a perda de agua 

existente nos tecidos, uma vez que os mesmos vao se lignificando e perdendo agua ao 
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longo dos meses, aumentando assim os teores de fibras e cinza na materia seca 

(TABELA 6). 

O restolho so foi avaliada em junho, produzindo um teor de 8,2 % para cinza e 

73,16 % para FDN, mostrado na TABELA 6. Esse material, por ser muito lignificado, 

apresenta alto teor de fibras, estando esses valores muito proximo aos encontrados por 

(PEREIRA FILHO, 1995). 
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T A B E L A 5 - Producao total de fitomassa na materia verde e na materia seca da 

jurema-preta em duas epocas do ano em uma area de reflorestamento. 

PERIODOS MV kg/ha MS kg/ha 

ABRIL 581,08 236,78 

JUNHO 380,38 184,20 

TOTAL 961,42 410,98 

T A B E L A 6 - Teores de proteina bruta (PB), nitrogenio (N), cinza (Cz) e fibras em 

detergente neutro (FDN) na materia seca do estrato lenhoso e do restolho 

em uma area reflorestada com jurema-preta 

JUREMA-PRETA (% NA MS) RESTOLHO (% N A MS) 

Tratamento PB N CZ FDN PB N CZ FDN 

ABRIL 18,08 2,89 3,55 30,68 — — — — 
JUNHO 16,53 2,64 3,87 41,70 9,48 1,52 8,15 73,06 
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4.2.4 Producao Total de Proteina Bruta e Nitrogenio 

A producao de Proteina Bruta (PB) em abril foi de 458,71 kg/ha e em junho de 

400,28 kg/ha, atingindo uma media de 429,50 kg/ha, o que mostra um grande potencial na 

producao de alimentos para os animais. A area apresentou uma producao de nitrogenio 

bastante significativa e, provavelmente, com essa quantidade proporcione uma rapida 

recuperacao do solo, pois esta sendo produzida em media 61,70 kg/ha de nitrogenio 

proveniente da fitomassa de pe do estrato herbaceo, da fitomassa pastavel da jurema e do 

restolho acumulado entre as duas epocas avaliadas (TABELA 7). 

A producao de Fibras em Detergente Neutro no mes de junho foi bastante superior 

ao produzido no mes de abril, com uma media de 2.969,79 kg/ha, o que e justificado pelos 

tecidos vegetais apresentarem grande quantidade de agua em abril e, a medida que 

amadurecem, vao perdendo, tornando-se mais consistentes e consequentemente, 

aumentando a quantidade dos componentes da parede celular, especialmente a lignina e 

celulose ,tornando-se mais fibrosos. Quanto a cinza, observa-se uma producao media de 

271,94 kg/ha, com uma producao no mes de junho de 311,24 e bem menor em abril, isto e, 

232,63 kg/ha (TABELA 8). 

As dicotiledoneas apresentaram uma producao de Proteina Bruta(PB), Nitrogenio 

(N),Cinza (CZ) e Fibras em Detergente Neutro (FDN) superior as gramineas, o que foi 

verificado, tanto em termos de media, como nas epocas. Os resultados refletem claramente 

maiores frequencia e densidade das especies pertencentes ao grupo das dicotiledoneas. Ao 

considerar as duas epocas, observa-se que somente a producao de cinza se apresenta maior 

no mes de abril, epoca em que a maioria das especies herbaceas encontram-se em pleno 

desemvolvimento (TABELA 9). 
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T A B E L A 7 - Producao total em kg/ha de proteina bruta (PB) e nitrogenio (N) em uma 

area reflorestada com jurema-preta. 

PB N 

VARIAVEL ABRIL JUNHO ABRIL JUNHO 

ESTRATO HERBACEO 415,90 157,94 60,08 23,54 

ESTRATO LENHOSO 42,81 30,45 6,24 2,36 

RESTOLHO 211,89 31,18 

TOTAL 458,71 400,28 66,32 57,08 

MEDIA* 429,50 61,70 

* Media das duas epocas avaliadas. 

T A B E L A 8 - Producao total em kg/ha cinza (Cz) e fibras em detergente neutro (FDN) 

em uma area reflorestada com jurema-preta. 

Cz FDN 

VARIAVEL ABRIL JUNHO ABRIL JUNHO 

ESTRATO HERBACEO 224,22 121,94 2337,56 1.819,54 

ESTRATO LENHOSO 8,41 7,13 72,64 76,81 

RESTOLHO 182,17 1.633,04 

TOTAL 232,63 311,24 2.410,20 3.529,39 

MEDIA* 271,94 2.969,79 

* Media das duas epocas avaliadas. 



2S 

T A B E L A 9 - Producao em kg/ha de proteina bruta (PB), nitrogenio (N), cinza (Cz) e 

fibras em detergente neutro (FDN) de gramineas e dicotiledoneas no 

estrato herbaceo de uma area reflorestada com jurema-preta. 

DICOTILEDONEAS (kg/ha) GRAMINEAS (kg/ha) 

EPOCA PB N CZ FDN PB N CZ FDN 

ABRIL 364,53 52,56 165,07 1674,60 51,37 7,52 59,15 666,96 

JUNHO 127,65 19,00 90,22 1369,60 30,29 4,54 31,72 449,91 

MEDIA 246,09 35,78 127,65 1.522,10 40,83 6,03 45,44 558,44 
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5. CONCLUSOES 

Com base nos resultados obtidos e para as condicoes em que o trabalho foi 

desenvolvido, pode se concluir que: 

O reflorestamento com jurema-preta nao interferiu na producao de fitomassa pelo 

estrato herbaceo. 

O reflorestamento com jurema-preta possibilitou desenvolvimento e frequencia 

elevada de inumeras especies herbaceas, garantindo assim uma boa biodiversidade destes 

componentes na area. 

A jurema-preta e o estrato herbaceo permitiram a incorporacao de quantidade 

significativa de nitrogenio, contribuindo para a recuperacao do solo da area em estudo. 

A producao de fitomassa, tanto do estrato herbaceo, como do lenhoso apresentou 

maior de producao no mes de abril, coincidindo com o periodo de ocorrencia de chuvas. 

Os resultados quantitativos e qualitativos dos estratos lenhoso e herbaceo, 

mostraram que a jurema-preta pode ser utilizada como especie reflorestadora e, 

sobretudo, para a integracao de sistemas agrossilvipastoris, principalmente com a 

exploracao de caprinos e ovinos. Permitindo, talvez uma atividade mais competitiva, ou 

seja, economicamente viavel e ecologicamente sustentavel. 
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Figura 7, Dados pluviometricos do municipio de Patos de outubro de 1996 a outubro 
de 1997. 
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