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AUTORA: EGEIZA MOREIRA LEITE 
ORIENTADOR: RIVALDO VITAL DOS SANTOS 

RESUMO 

A salinizacao e solidificacao dos solos tern proporcionado severas limitacoes no 
crescimento vegetal, aumentando assim areas com restricoes as exploracoes agricolas na 
regiao Nordeste, especificamente nos perimetros irrigados. O presente trabalho teve como 
objetivo estudaro efeito do acido sulfurico e do gesso no crescimento de 10 especies arboreas 
cultivadas em solo salino-sodico e selecionar especies vegetais que se adequem ao ambiente 
salino. 0 solo de origem aluvial foi coletado no Perimetro Irrigado de Sao Goncalo, na 
profundidade 0-40cm, seco, destorroado, peneirado e homogeneizado. Em seguida foi 
colocado em vasos 2,5L, seguindo-se a lavagem e posterior semeadura. O trabalho foi 
desenvolvido em casa-de-vegetacao e constou de duas etapas. No primeiro experimento 
avaliou-se a tolerancia de 6 especies: moringa (Moringa oleifera), algaroba {Prosopis 
juliford), sabia {Mimosa cae/salpiniaefo/ia), juca {Caesalpinia ferred), leucena {Leucaena 
leucocephald), tamboril {Enterolobium contortisiliquum), e no segundo compreendeu-se 4 
culturas: mororo {Banhinia cheilantha), catingueira {Caesalpinia pyramidalis), jurema-preta 
{mimosa hostilis) e favela {Cnidoscolus phyllacanthus), em 4 tratamentos em solo normal 
(nao salino), em solo salino-sodico, em solo salino-sodico com acido sulfurico e salino-sodico 
com gesso, com 3 repeticdes, no total de 72 vasos. Verificou-se que para o primeiro 
experimento a algaroba, tamboril e moringa apresentaram maior crescimento, ja no segundo 
catingueira e mororo tiveram maior crescimento. Nos dois experimentos os corretivos 
aumentaram o desenvolvimento dessas especies, principalmente o acido sulfurico. 



INITIAL GROWTH OF ARBOREAL SPECIES IN AMENDED SOIL PRESENTING 
SALINE-SODIC IMBALANCE 

Abstract: Salt and sodium deposition in soils have caused severe limitations in plant 
growth, and its effect have spread to large agricultural irrigated areas in Brazil's Northeast 
region. The present work had the objectives to study the effect of sulfuric acid and 
gypsum in the growth of 10 arboreal species in a saline-sodic soil, and select plant species 
adapted to saline soil environment. The alluvial soil used in this study was from the first 
40 cm soil layer of the Sao Goncalo Irrigated Perimeter, located in Sousa (PB), Brazil. 
Lab processing consisted of air-drying, sieving and homogenization. Then, the soil was 
distributed in 2.5L plastic vases, followed by washing and seeding of the studied species. 
The work was developed in two greenhouse experiments. In the first experiment, saline-
sodic tolerance was studied for six tree species: moringa {Moringa oleifera), algaroba 
{Prosopis juliford), sabia {Mimosa caelsalpiniaefolia), juca {Caesalpinia ferred), leucena 
{Leucaena leucocephala), tamboril {Enterolobium conlortisiliquum). In the second, four 
tree species were studied: mororo {Bauhinia cheilantha), catingueira {Caesalpinia 
pyramidalis), jurema-preta {Mimosa hostilis) and favela {Cnidoscolus phyllacanthus). 
Their growth was observed under four soil conditions: non saline soil, saline-sodic soil, 
saline-sodic soil amended with sulfuric acid, and saline-sodic soil amended with gypsum. 
Each species-soil combination was replicated three times, totaling 72 vases. In the first 
experiment, it was verified that algaroba, tamboril and moringa presented a higher growth 
than the other species, while in the second one, catingueira and mororo grew higher then 
the others. Both soil amenders showed to increase plant development, especially sulfuric 
acid. 
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1. INTRODUCAO 

Em regioes aridas ou semi-aridas e comum ocorrerem problemas de salinidade e 
sodicidade nas areas irrigadas, proporcionando assim severas restricoes ao crescimento 
vegetal e consequentemente as exploracoes agricolas, provocando grandes problemas 
ambientais. 

No Brasil as areas salinas localizam-se na regiao Nordeste ou mais especificamente 
nos perimetros irrigados, encontrados nos poligonos das secas, que perfazem 57% da area 
total da regiao semi-arida. Pereira et al. (1986) citam um levantamento segundo o qual a area 
de solos afetados por sais no Brasil e superior a 9,1 milhoes de hectares. Sao varios os 
perimetros irrigados do Nordeste: Morada Nova - CE (3611 ha), Lima Campos - CE (3553 
ha), Moxoto - PE (2462 ha), Curu Paraipaba - CE (1918 ha), Sao Goncalo - PB (4600 ha), 
Sume - PB (147 ha) e Capoeira - PB (320 ha). Na Paraiba a avaliacao de 850 ha no perimetro 
irrigado de Sao Goncalo, revela que 40% da area e afetada por sais (Cordeiro et al, 1988). 

A implantacao desses perimetros irrigados, conduz ao surgimento de problemas como 
a salinizacao dos solos, em decorrencia do manejo inadequado do solo associado a drenagem 
limitada, em conseqiiencia da baixa permeabilidade dos solos, e tambem devido as condicoes 
topograficas desfavoraveis e a constante exploracao agricola nessas areas. 

A baixa precipitacao, alta taxa de evaporacao, contribui para um aumento na 
concentracao de sais na superficie do solo, como tambem a utilizacao de agua de ma 
qualidade. O alto pH, o excesso de sais e de sodio trocavel, as propriedades fisicas 
indesejaveis e a reduzida disponibilidades de nutrientes prejudica o crescimento normal de 
culturas nesses solos. 

O uso de corretivos neutros, como o gesso, ou de reacao acida, como o H2SO4 

constituem uma alternativa importante para recuperacao desses solos, associados ao cultivo de 
especies arboreas tolerantes a ambiente salino. 

As especies arboreas sao bastante importante para recuperacao dessas areas por 
possuirem sistema radicular profundo, aumentando a permeabilidade do solo, a lixiviacao dos 
sais e o abaixamento do lencol treatico. Sao especies de uso multiplo, fixam o nitrogenio 
atmosferico e concentram grande quantidade de materia organica no solo. Essas alternativas 



podem justificar o elevado investimento inicial nos perimetros irrigados e evitar o abandono 
dessas areas pelos agricultores, reduzindo assim o impacto ambiental negativo. 

O presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo de buscar alternativas para 
recuperar areas degradadas por sais no semi-arido paraibano, atraves da avaliacao do efeito 
dos corretivos gesso e acido sulfurico no crescimento inicial de especies arboreas em solo 
salino-sodico. 
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2. REVISAO DE LITERATI!RA 

2.1 Efeito dos Sais no Solo e nas Plantas 
As plantas sensiveis a salinidade tendem, em geral, a excluir os sais na absorcao da 

solucao do solo, mas nao sao capazes de realizar o ajuste osmotico descrito e sofrem com 
decrescimo de turgor, levando as plantas ao estresse hidrico por osmose. Embora o 
crescimento da parte aerea das plantas se reduza com o acentuado potencial osmotico do 
substrato onde vivem, a reducao da absorcao de agua nao e necessariamente a causa 
principal do reduzido crescimento das plantas em ambiente salino. De fato, Kramer (1983) 
aponta que plantas que crescem em substratos salinos mantem seu turgor e chama atencao 
para o fato de que suculencia e uma caracteristica comum entre as halofitas. Este fato sugere 
que essas plantas nao percam agua por salinidade como se estivessem em solos secos e, 
tambem, nao recuperem-se, como fazem as plantas estressadas por falta de agua, ao 
receberem agua novamente (Lima, 1997). 

Muitos problemas relacionados com excesso de sais e sodio trocavel sao inerentes ao 
solo no estado virgem. Outros, entretanto, aparecem apos terem sido submetidos a irrigacao. 
Assim, nas areas irrigadas e comum o surgimento de salinidade provocada pela agua de 
irrigacao contendo concen t ra tes elevadas de sais decorrentes de praticas inadequadas de 
manejo. Os efeitos adversos da salinidade sobre as plantas constituem um dos fatores 
limitantes da producao agricola devido principalmente ao aumento do potencial osmotico do 
solo e toxidez resultante da concentracao salina e dos ions especificos. Em solos sodicos o 
efeito e mais sobre as caracteristicas fisicas do solo, a dispersao dos coloides, provocando 
desestruturacao do solo e criando problemas na compactacao, diminuindo consequentemente 
a aeracao e dificultando o movimento de agua e desenvolvimento radicular, alem do efeito 
toxico do sodio (Cordeiro, 1985). 

Os sais exercem efeitos de forma direta ou indireta, lenta ou brusca, total ou parcial 
sobre o desenvolvimento e producao das culturas. Para Richards (1954) essas adversidades 
sao conseqiiencias da solubilizacao do material mineral alimentadoras dos reservatorios de 
agua que sao utilizados na irrigacao. 



A salinidade diz respeito a concentracao de sais soluveis presentes na solucao do solo 
e esta pode causar efeitos toxicos a germinacao e a planta, diminuir a absorcao de agua e 
nutrientes pelas raizes, alem de afetar a qualidade agricola dos solos, devido a dispersao das 
argilas, conforme observaram Strogonov (1964). 

O efeito dos sais sobre o solo ocorre, basicamente, pela interacao eletroquimica 
existente entre os sais e a argila. A intensidade deste fenomeno depende da natureza da argila 
e do cation presente. A caracterizacao principal deste efeito e a expansao da argila quando 
umedecida e a concentracao quando a agua e evaporada ou retirada das plantas. Se a expansao 
for exagerada pode ocorrer a fragmentacao das particulas provocando dispersao da argila 
(Lima, 1996). 

Os solos salino - sodicos geralmente limitam o crescimento das plantas pelo sous altos 
niveis de sais soluveis. Os principals efeitos da salinidade nas propriedades do solo sao 
expansao de argilas, dispersao das particulas finas, formacao de crostas na superficie e 
diminuicao na capacidade de transmissao de agua. 

O sodio, cation monovalente, ao ser adsorvido expande a dupla capa difusa (campo 
eletrico e de distribuicao de ions entre a particula de solo e no ponto da solucao do solo de 
equilibrio entre as particulas do solo e tornado a estrutura estavel). Diferentes tipos de sais 
tern efeitos diferentes; assim carbonatos de magnesio tern reacao alcalina de efeitos similares 
ao sodio adsorvido. O efeito de Na2C03 pode ser anulado pelo gesso normalmente presente 
nos solos de regioes aridas. Em solos afetados por sais o sodio trocavel pode figurar em 
grandes percentagens, produzindo um rearranjo das particulas de argila que favorece a 
peptizacao das particulas do solo e a consequente deterioracao da estrutura (Strogonov, 1964). 

Durante o processo de intemperizacao quimica, que implica em hidrolise, hidratacao, 
reducao, oxidacao e carbonizacao, os constituintes das rochas sao liberados gradualmente e 
tornam-se mais soluveis. As areas irrigadas situadas em regioes deserticas ou semi -
deserticas, em lugares de pouca drenagem natural, terras baixas de zonas lacustres e costeiras, 
cedo ou tarde experimentam um aumento de aguas freaticas e seus solos ficam expostos a 
salinidade (Kodva, 1964). 

As plantas sensiveis a salinidade tendem, em geral, a excluir os sais na absorcao da 
solucao do solo, mas nao sao capazes de realizar o ajuste osmotico, levando ao estresse 
hidrico por osmose. As plantas tolerantes a salinidade sao designadas como plantas halofitas e 
sua tolerancia pode atingir ate cerca de 15g. I"1 de cloreto de sodio, equivalente a metade da 
-concentracao da agua do mar. Essas plantas absorvem, por exemplo, o cloreto de sodio em 
altas taxas e o acumulam em suas folhas para estabelecer um equilibrio osmotico com baixo 
potencial da agua presente no solo. Embora o crescimento da parte aerea das plantas se reduza 



com o acentuado potencial osmotico do substrata onde vivem, a reducao da absorcao de agua 
nao e necessariamente a causa principal do reduzido crescimento das plantas em ambiente 
salino. (Lauchi e Esptein, 1984). 

Para Meire e Shalhevet (1973) o efeito dos sais nas plantas caracterizam efeito -
osmotico: um aumento da pressao osmotica diminui a disponibilidade de agua. Em iguais 
condicoes de umidade no mesmo solo, a planta tera que fazer maior esforco para obter agua 
onde a concentracao salina for maior. Logicamente o suprimento de nutrientes (atraves da 
planta) ve-se limitado tambem, ou seja, a reducao da agua diminui o crescimento (efeito 
hormonal) e interfere no metabolismo reduzindo a fotossintese; efeito de ions especificos-
geralmente com danos as celulas e citoplasma. Ions sodio e cloreto sao absorvidos pelas 
plantas e depositadas nas folhas e tecidos do que produzira queimaduras e desprendimento 
(queda) das folhas. 

O efeito dos sais no crescimento da culturas estao mais relacionadas com a salinidade 
total do que as concentracoes individuals de algum constituinte especifico. As culturas 
mostram geralmente uma diminuicao progressiva na taxa de crescimento com o aumento da 
salinidade; flutuacoes naturais no regime de salinidade sob condicoes normais de campo 
podem afetar o crescimento de forma semelhante (Rhoades, 1972). 

Para Hebron (1967) o comportamento das plantas com relacao a salinidade pode variar 
de acordo com seus estagios de desenvolvimento. Segundo Mass e Hoffman (1977) a 
salinidade afeta as plantas em todos seus estagios. sendo que, em culturas mais sensiveis, o 
comportamento das plantas pode variar dos primeiros estagios para os ultimos. A capacidade 
dos vegetais superiores desenvolverem-se satisfatoriamente em solos salinos depende de 
varios fatores interligados com destaque para contribuicao fisiologica da planta, seu estagio de 
crescimento e seus habitos radiculares. 

2.2 Utilizacao de Corretivos em Solos Salinizados 

2.2.1 Gesso 
Solos salino-sodicos apresentam em seus perfis sais soluveis diversos que elevam a 

pressao osmotica da solucao do solo, e tambem o acumulo especifico de sais de sodio que 
acarretam de te r io ra tes quimica e fisica, representadas, respectivamente, por desbalancos 
ionicos e dispersao de argila. A presenca de camadas adensadas reduz a macroporosidade do 
solo, restringindo o fluxo d'agua e de nutrientes e, consequentemente, o crescimento das 
plantas. A utilizacao de corretivos e indispensavel. Entre esses, o sulfato de calcio 
dihidratado e de uso mais frequente. 



O gesso (CaS04.2H20) e um sal neutro com solubilidade de aproximadamente 
2, lg/Iitro, a 25°C. E utilizado em todo mundo como fonte de calcio, responsavel pelo 
deslocamento do sodio trocavel durante a correcao dos solos sodicos ou salino-sodicos 
(Shainberg et al., 1989). O ion sulfato tende a neutralizar o sodio em solucao, originando o 
sulfato de sodio decahidratado (Na2S04 .10H2O) que, apos a adicao de agua, e lixiviado. 

A literatura que trata dos efeitos do gesso na correcao de solo sodico ou salino-sodico 
e ampla. Os trabalhos sao unanimes que a aplicacao do gesso ao solo propicia um rapido 
deslocamento inicial do sodio retido nos pontos de troca, e que sua acao continua a existir ao 
longo do tempo, porem mais lentamente. Graveland e Toogood (1963) concluiram, em 
estudos de laboratorios, que o gesso e um eficaz corretivo em solos solonetzicos, onde o sodio 
trocavel nao excede 20-25% da capacidade de troca de cations. Constataram que a 
solubilidade efetiva do gesso no solo foi a metade daquela de sua concentracao em solucao 
saturada. 

Pratter et al., (1978) avaliando a eficiencia de varios produtos na correcao de solos 
sodicos, constataram que a quantidade de sodio na solucao eluida, em valores acumulados, 
aumentou no decorrer do tempo, principalmente quando o melhorador utilizado foi o gesso. A 
quantidade de gesso dissolvido e funcao linear dos moles de Na+ trocavel substituidos. Tal 
constatacao foi verificada por Oster e Frenkel (1980) apos homogeneizacao do gesso com 
solucoes de sais sodicos. Acrescentam que ha uma reducao na eficiencia de dissolucao do 
sulfato de calcio com o decrescimo da concentracao de sodio trocavel. Os autores sugerem 
que ha uma reacao do sodio com o sulfato formando o complexo N a S 0 4 . Durante o processo 
de correcao de solos salino-sodicos a solubilidade do gesso e aumentada pela reducao do 
coeficiente de atividades do calcio e sulfato na solucao. O aumento da forca ionica da 
solucao, com o tempo, tende a reduzir a solubilidade. 

Quirk e Shofield (1955) afirmaram que a solubilidade do gesso, durante o processo de 
lixiviacao de sais, tende a apresentar valores que equivalem a metade daquela de seu ponto de 
saturacao. Outros autores citam que a solubilidade do gesso aumenta na presenca de NaCl ate 
o limite de 3N (Glew e Hames, 1970). Hira e Singh (1980) relatam que a concentracao de 
sulfato na solucao eluida de colunas de solo tratadas com gesso aumentou juntamente com o 
PST do solo, indicando maior solubilidade do gesso a valores de 94% do Na trocavel. 
Relatam, ainda, que a adicao de 40 mm de agua foi suficiente para solubilizar o gesso de 
diametro < 0,26 mm. Keren e Shainberg (1981) testando a eficiencia de tres fontes de calcio 
(gesso, fosfogesso e sulfato de calcio), na permeabilidade de um solo com PST 30, 
concluiram que a taxa de dissolucao do gesso e a permeabilidade do solo aumentaram 
proporcionalmente com a concentracao de NaCl das solucoes a que foi submetido. A 



solubilidade do gesso, a 20°C, varia de 2,10 para 7,3 g/1 respectivamente, quando na ausencia 
e presenca de solucao NaCl de concentracao 131,6 g/I (Durang, 1983). 

Mannin et al., (1982), apos aplicacao de 40 t/ha de gesso em solos sodicos, 
verificaram uma substituicao de 7,4 meq/100 g de Na. Acrescentam que houve inicialmente 
reducao mais acentuada da PST, diminuindo em seguida. Explicam que a permuta do sodio 
pelo calcio dentro das unidades estruturais das argilas e um processo lento. 

Chhabra e Abrol (1977) estudaram o efeito de plantas na correcao de solos sodicos 
com crescentes PST (0; 10,5; 29,9; 46,0 e 93,3). Constataram que na dose maxima de sodio 
ocorreu lixiviacao de 317 e 162 meq/100 g de sodio, respectivamente nas parcelas com e sem 
cultivo de arroz. Alem disso, relatam que o simples aumento da permeabilidade nao e 
suficiente para a correcao de solos sodicos, pois o sodio adsorvido sera lixiviado por fluxo de 
massa apenas apos ser deslocado pelo calcio. Ja Sharup (1985) observou substancial reducao 
na PST apos cultivo de arroz, em solo sodico calcario. 

Sharma e Gupta (1986) estudaram o efeito do gesso na correcao de solos sodicos 
verticos (pH=8,5, CE=7,2 mmhos/cm e PST=60). Aplicaram gesso nas doses 25, 50 e 75% 
da sua necessidade maxima e constataram reducao do pH e da CE com o aumento da dose. 
A inundacao das parcelas testemunhas com agua tambem resultou numa reducao da CE de 
7,2 para 5,2 mmhos/cm e aumentou os teores de Ca + Mg em 8,5%. A incorporacao do 
gesso em solo salino-sodico normalmente revela maior eficiencia na correcao da salinidade 
e sodicidade, tal superioridade e consequencia da maior solubilizacao do gesso incorporado 
e, portanto, aumento na eficiencia de substituicao do sodio trocavel e no efeito eletrolito. 

Tiwari et al., (1993) incorporaram quatro niveis de gesso (0, 11, 22 e 33 t/ha) em 
vertissol salino-sodico (pH 9,1, CE 6,1 ds/m e Na+ 55,6 meq/100 g). As doses crescentes de 
gesso reduziram os teores de sodio trocavel, respectivamente para 45,32 e 24 meq/lOOg. 

Cavalcante e Silveira (1983) utilizaram duas doses de fosfogesso na correcao de um 
solo salino-sodico. Verificaram efeitos promissores do corretivo na reducao do cloreto e 
condutividade eletrica do solo e aumento na concentracao de calcio e sulfato nas solucoes 
eluidas. Apos analise de solucao eluida de solo sodico, previamente corrigido com 00, 25, 
50, 100 e 200 % da necessidade maxima de gesso, Chhabra et al., (1981) observaram que 
nas solugoes que receberam os niveis 100 e 200% o pH foi inferior a 9, enquanto naquelas 
com 25 e 50% o pH foi de 10. A drenagem subsuperficial em solos sodicos, sem aplicacao 
previa de gesso, revelou por dois anos, menor eficiencia na reducao da condutividade 
eletrica, pH e PST do que quando foi incorporado gesso (Firake e Pampattiwar, 1991). 

Emerson (1994) conclui, em revisao de literatura,que quando o calcio e substituido 
pelo sodio, as ligacoes entre as particulas de argila sao enfraquecidas. Explica que nesse 
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caso os ions de sodio sao ligados fracamente as superficies das argilas. O maior grau de 
hidratacao do sodio acentua esse processo. 

Alem de participar nos processos relativos as trocas ionicas, o gesso aplicado em solo 
salino-sodico acarreta aumento na concentracao de eletrolitos na solucao do solo. Na 
realidade os dois processos ocorrem simultaneamente. Sua acao conjunta proporciona maior 
neutralizacao e remocao, tanto do sodio trocavel quanto de outros ions, tais como o magnesio 
e calcio. Portanto, apos percolacao de agua em solo salinizado, outros sais, alem dos de 
sodio, sao lixiviados. A mineralogia predominante no solo tambem influi na correcao de 
solos afetados por sais. 

A aplicacao de varios niveis de gesso (0; 0,5; 1,0 e 2,0%) em solo salinizado com 
solucao NaCl-MgCb revelou que o CaS0 4 .2H 2 0 teve pouco efeito no movimento de sodio no 
solo, obtendo-se maior deslocamento do magnesio (Dutt, 1964). 

Outros trabalhos indicam substituicao parcial do sodio e magnesio apos aplicacao de 
solucoes com crescentes concentracoes de gesso (Chaudhry e Warkentin, 1968). Estes 
acrescentam que solos com predominancia de ilitas e montmorilonitas tendem a apresentar 
menor remocao de Na' trocavel. 

O gesso aplicado em solos salino-sodicos alem de fornecer calcio para substituir o 
sodio trocavel, tambem influi positivamente na lixiviacao dos sais diversos por elevar a 
concentracao de eletrolitos na solucao do solo, aumentando sua permeabilidade. Ha a 
possibilidade que grande parte da resposta inicial do gesso resulta de seu efeito na 
concentracao de eletrolitos. 

Mcneal e Coleman (1966) observaram que a velocidade de percolacao da agua atraves 
do solo foi reduzida com decrescimo na concentracao salina da solucao usada. Tal efeito foi 
mais pronunciado nos solos com predominancia de argilo-minerais 2:1, especialmente 
montmorilonita. 

Loveday (1976) verificou que a adicao de gesso (12,5 t/ha) em solos sodicos provocou 
aumento significativo na infiltracao devido ao aumento da condutividade eletrica (efeito-
eletrolitos), o qual e rapidamente reduzido apos a lixiviacao do gesso. Acrescenta que seu 
efeito nas trocas ionicas e mais lento e prolongado, e que 1/3 a 1/2 do calcio usado desloca o 
magnesio. Tais resultados estao de acordo com aqueles de Armstrong e Tanton (1992), os 
quais citam que 64-74% do calcio aplicado via fosfogesso foi usado em processo de trocas, e 
que 1/3 do calcio adsorvido deslocou o magnesio trocavel. Outros trabalhos tambem indicam 
que o calcio do gesso substitui o magnesio trocavel (Emerson e Chi, 1977). Acrescentam que 
esse processo e de menor importancia e seus beneficios praticos sao insignificantes 
comparados com o deslocamento do sodio trocavel. 
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Aylmore e Sills (1982) observaram efeito prejudicial do magnesio trocavel, quando 

comparado com o calcio, na estruturacao do solo, independentemente dos valores de PST das 
amostras de solo analisadas. A aplicacao de 15 t/ha de gesso resultou em significativa reducao 
na concentracao de sodio trocavel nos primeiros 25 cm do solo (Greene e Ford, 1985). 
Relatam que, do gesso dissolvido, 53% estava envolvido em trocas ionicas, o qual representa 
uma eficiencia de troca de 26-34% no que se refere a substituicao do sodio pelo calcio. 
Comentam ainda que a remocao do sodio quando o PST e inferior a 10, e lenta, porque parte 
do calcio aplicado desloca o magnesio trocavel. 

A capacidade do solo em responder a correcao com gesso e uma decorrencia da 
intensidade com que o solo libera eletrolitos para a solucao do solo. Shainberg et al., (1982) 
constataram que em solos menos intemperizados, ricos em CaC(>$, o gesso tern menor efeito 
na reducao da condutividade hidraulica. Ja em solos menos concentrados em eletrolitos, o 
melhorador quimico foi mais eficaz na melhoria da permeabilidade do solo. 

Silva et al„ (1991) verificaram, em tres solos aluviais de diferentes texturas, 
equilibrados com 25 solucoes salinas, haver maior afinidade pelo sodio trocavel e remocao do 
mesmo com o aumento da concentracao eletrolitica da solucao em equilibrio. Adicionando 
solucoes salinas com diferentes RAS em amostras de terra provenientes de areas sob 
pastagens, cultivo anual e do horizonte B, Black e Abdulhakin (1984) verificaram que as 
maiores diferencas entre as permeabilidades das amostras ocorreram nas menores 
concentracoes de eletrolitos. A 5 meq/litro de sais nao ocorreu diferencas entre as 
permeabilidades dos tres solos. Acrescentaram que a permeabilidade decresceu na ordem: 
pastagens > cultivo > subsuperficie. 

Aplicando solucao salina em colunas de solo, Oster e Schroer (1979), verificaram que 
a concentracao de cations afetou significativamente a velocidade de infiltracao d'agua no 
solo, mesmo a baixos niveis de RAS (2 < RAS < 5). Comentam que a taxa de infiltracao 
diminui com o aumento do RAS e com a reducao da concentracao ionica. 

O efeito da concentracao de eletrolitos na taxa de infiltracao foi estudada por Agassi et 
al., (1981), constataram que a infiltracao d'agua no solo foi de 2,3; 0,7 e 0,6 mm/hora, 
respectivamente a 2,2; 4,6 e 11,6 % PST do solo. Misopolinos (1985) adicionou agua salina 
com mesma concentracao de calcio, na correcao de solos sodicos. Constatou reducao na 
concentracao de sodio trocavel na solucao eluida a medida que a diluicao da solucao foi 
aumentada. 

A correcao de solos salino-sodicos objetiva eliminar excessos de sais soluveis e sodio 
trocavel. No caso especifico de solos sodicos a neutralizacao e lixiviacao do sodio e meta 
prioritaria.. Nesse processo exige-se a aplicacao de gesso que, seja atraves de substituicdes 
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ionicas ou por elevar a concentracao de eletrolitos na solucao do solo, reduz o efeito 
prejudicial do sodio do solo e, consequentemente a dispersao de argilas. Tal dispersao e 
influenciada ainda pela presenca de outros ions no complexo de troca, principalmente o 
magnesio, e tambem pela mineralogia e reacao do solo. O calcio, que reduz a dispersao das 
argilas, pode ser fornecido atraves da aplicacao do gesso, ou pode ser oriundo de processos 
de intemperismo do solo. 

Segundo Rhodes et al., (1968) solos de formacao recente liberam de 3 a 5 mmo\J\ de 
calcio e magnesio para a solucao como resultado da dissolucao de plagioclasios, hornblenda e 
outros minerais. Resultados obtidos por Emerson e Bakker (1973) demonstraram que as 
diferencas na dispersao de agregados em agua sao devidos principalmente a composicao de 
cations nos sitios de troca. Acrescentaram que em agregados saturados com Na-Mg a PST 
exigida para induzir a dispersao foi 2, enquanto naqueles saturados com Na-Ca o valor foi de 
5. A mesma tendencia foi verificada por outros pesquisadores. 

Esses comentam que solos com predominancia de magnesio adsorvem mais sodio que 
aqueles com calcio (Rahman e Rowel 1, 1979), e reduzem a condutividade hidraulica do solo 
(Mcneal et al., 1968). Outros relatos (Rowell e Shainberg, 1979; Alperovitch et al., 1981; 
Rengasamy, 1981) sugerem que solos com fracao argilosa com predominancia de magnesio 
podem dispersar mais que aquelas com calcio, isso quando a concentracao de eletrolitos e 
baixa. O efeito especifico dos ions de magnesio deve-se a sua capacidade de proporcionar 
maior concentracao de sodio no complexo de troca do solo, quando comparado com o calcio. 
A presenca do sodio acelera a dispersao das particulas do solo, restringindo sua porosidade. 

Tal efeito e reduzido quando a composicao da solucao do solo aproxima-se da 
concentracao critica de eletrolitos (Quirk, 1994). A presenca do calcio no complexo de troca 
apos substituir o sodio reduz a espessura da dupla camada difusa e a dispersao de argilas 
(Rimmer e Greenland, 1976). A dispersao e agregacao das argilas em solos esmectiticos sao 
determinadas principalmente pela presenca de sodio no complexo de troca e muito pouco pelo 
pH do sistema, mas em solos cauliniticos a dispersao e predominantemente determinada pelo 
pH (Churchjman et al., 1993) e pela presenca de anions derivados da materia organica 
(Shanmuganathan e Oades, 1983). 

Gupta et al., (1984), apos saturar solos com solucoes que apresentavam crescentes 
alcalinidades (pH 6,0 a 10,8), concluem que a elevacao do pH e do RAS aumentou a 
dispersao de argila. Segundo Oster et al., (1980) a dispersao da argila e aumentada pelo sodio 
trocavel e a presenca do calcio tende a aumentar sua floculacao, principalmente quando a 
solucao do solo apresenta baixa concentracao ionica. Comentam tambem que os valores de 
floculacao para argilas iliticas, saturadas por calcio e sodio, foram respectivamente 0,25 e 55 
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molc/m . Nesses casos o gesso e mais eficiente na melhoria da permeabilidade do solo sodico 
(Shainberg et al., 1982), especialmente quando os solos exibem menor capacidade de liberar 
eletrolitos para a solucao. 

Frenkel et al., (1992) verificaram que a quantidade de cloreto de sodio exigido para 
flocular uma suspensao com caulinita e sodio e menor que aquela para flocular suspensao 
com montmorilonita e sodio. Ja Goldeberg e Forster (1990), estudando floculacao de argilas 
de solos oriundos do semi-arido, constataram que o valor de floculacao aumentou juntamente 
com o pH e o RAS, independentemente do mineral de argila predominante. Esses 
acrescentaram que a dispersao da argila do solo e influenciada nao apenas pela presenca do 
sodio mas por sua reacao: houve aumento na dispersao da argila quando o pH variou de 6,5 
para 10,5 em solo saturado por sodio. O desenvolvimento da sodicidade do solo pode ser 
influenciado pela relacao Ca/Mg. Essa foi a conclusao de Paliwal e Ghandhi (1976) apos 
analise de amostras de terra previamente equilibradas com solucoes salinas. Observaram 
ainda, que o sodio foi mais adsorvido na presenca de magnesio que de calcio. Acrescentam 
que o magnesio exibe uma menor afinidade de troca que o calcio e indiretamente aumenta o 
grau de saturacao por sodio. 

Rengasamy et al., (1984), aplicando 7,5 t/ha de gesso, constataram que a percentagem 
de argila dispersa, nas 17 areas testadas, reduziu-se, em media, de 4,0 para 1,0. As amostras 
foram coletadas apos dois ciclos do trigo. Suarez et al., (1984) observaram que, apos manter 
constante o RAS e a concentracao de eletrolitos nos pH 6, 7, 8 e 9, houve aumento na 
dispersao de argila com a elevacao do pH em dois solos de regioes aridas, sendo um 
predominantemente caulinitico e outro montmorilonitico. A remocao do sodio, apos adicao do 
gesso, reduz a dispersao das argilas que, indiretamente, tambem proporciona aumento na 
porosidade, estabilidade estrutural dos agregados e lixiviacao dos sais nos solos. 

Freitas et al., (1984) estudando solos salino-sodicos em areas irrigadas do nordeste 
brasileiro observaram aumento na condutividade hidraulica e estabilidade dos agregados nos 
tratamentos com gesso, acentuando-se com os niveis crescentes de calcio. O gesso tende 
tambem a aumentar a capacidade de retencao de agua. 

Acharya e Abrol (1978), aplicando 00; 7,5; 15,0; 27,5 e 30 t/ha em solos sodicos 
verificaram maior retencao de agua nas parcelas onde o gesso foi aplicado. A melhoria na 
permeabilidade do solo salino-sodico apos adicao de gesso (10 t/ha), foi constatado por 
Mcintyre et al., (1982). Na ausencia do gesso infiltrou-se 292 mm de agua em 379 dias de 

-inundacao e com gesso 605 mm em 143 dias. Acrescentaram que os sais se movem tanto 
atraves dos macroporos quanto dos microporos e que a acumulacao de cloro no solo ocorreu a 
1,0 metro de profundidade quando nao se aplicou gesso e a 2,8 metros na sua presenca. 



12 

Kazman et al, (1983) constataram que a aplicacao superficial de fosfogesso (5 t/ha), 
antes da chuva, aumenta a infiltracao de agua e reduz a formacao de crostas no solo. 
Concluiram que o adensamento do solo e devido a dois mecanismos: uma dispersao fisica, 
causada pelo impacto das gotas de agua, e outra quimica, que desagrega as argilas e depende 
da PST do solo e da concentracao ionica da agua aplicada. Tais resultados estao de acordo 
com os obtidos por Gal et al, (1984). Agassi et al, (1990) aplicando fosfogesso (5 t/ha) a 
superficie de solo sodico (PST 18) comprovaram acentuada reducao no escorrimento 
superficial da agua e consequente maior infiltracao. Atribuem tal efeito ao aumento da 
concentracao de eletrolitos na solucao do solo. 

Zahow e Amrhein (1992) obtiveram resultados semelhantes, especialmente quando a 
PST < 15. Acrescentaram que em solo salino-sodico (CE 6,7 mmhos/cm, pH 8,2 e PST 31,5), 
o gesso aumentou a permeabilidade devido reducao do PST para 9,6. 

2.2.2 Acidos 
Alem do emprego de sais, tais como CaCb, CaS04.2H20, podem ser utilizados acidos 

ou produtos de reacao acida visando estudar o seu efeito no crescimento das plantas. Entre 
esses destacam-se o H2SO4, a pirita e o enxofre elementar. Yahia et al., (1975) aplicaram 
H2SO4 (1 , 5, 10, 15 e 20 t/ha) e gesso (1,75; 8,75; 17,5; 26,2 e 35 t/ha) em solos com PST 
variando de 0,4 a 100. Os resultados indicaram que o H2SO4 superou o gesso quanto ao efeito 
na melhoria da permeabilidade do solo a agua, especialmente nos valores mais altos de PST. 

Niazi et al, (1992) avaliaram a influencia do H 2 S0 4 (100 e 200 kg/ha) e HC1 (325 e 
650 kg/ha) em solo salino-sodico, em combinacao com sulfato de amdnio e cloreto de amonio 
como fonte de nitrogenio (126 kg/ha de N), na producao de arroz. Os resultados indicaram 
que ambos corretivos misturados com as fontes nitrogenadas e superfosfato simples (50 
kg/ha) aumentaram significativamente a producao de arroz, com clara superioridade do 
H 2S0 4 . 

Jones et al, (1993) constataram, 28 dias apos aplicacao de soro (acido) de requeijao 
em solo sodico, que ocorreu aumento na producao de materia seca de cevada. A adicao de 0, 
25, 50 e 100 mm de soro proporcionou, respectivamente, valores de producao de materia seca 
de 0,54; 0,72; 2,0 e 1,4 kg/m2. Constataram ainda reducao no PST, RAS e pH do solo devido 
a aplicacao do corretivo. 

Zaiter e Saade (1993), estudando a interacao entre o fosforo (1, 10 e 100 u.M de 
H3PO4) e salinidade (10, 50 e 100 mM de NaCl) constataram que a tolerancia do feijao a 
salinidade aumentou com os niveis de fosforo, resultando numa maior producao de materia 
seca e reducao de injuria na parte aerea. 
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2.3 Caracterizacao das Especies 

2.3.1 Mororo - {Bauhinia cheilantha) 
Ocorre de preferencia em solos ferteis e argilosos de areas com pluviosidade nunca 

abaixo dos 600mm, em comunidades arboreo-arbustivas. Seu porte e de um arbusto ou 
arvoreta, de 3 a 5 metros de altura e 8 a 10cm de diametro, na base. Apresenta casca fibrosa, 
castanho claro acinzentado, levemente rugosa. Copa pouco densa, de ramos nao muito longos; 
os novos sao flexuosos e ferrugineo-pubescentes. Folhas alternadas, simples, fendidas no 
apice, aproximadamente a 1/3 do comprimento total ou ate um pouco abaixo do meio. Flores 
ate 8,0cm de comprimento total. Fruto legume (em media 4-6 por inflorescencia), aplanado, 
10,0-13,0(15,0)cm de comprimento x 1,2-1,8cm de largura, com tenue pilosidade subvelutina. 
Deiscencia violenta, resultando no lancamento das sementes a distancia. Sementes achatadas, 
suborbiculares, castanho, 4,0-8,0 x 3,5-6,0mm; 13-19 no fruto maduro, com varias outras 
abortadas. Madeira castanho claro, resistente a decomposicao, pelo que e, as vezes, 
empregada na construcao de cercas. Alem disso, constitui muito boa "rama" (forragem 
arbustiva ou arborea) para bovinos e caprinos, utilizacao esta mais proveitosa que a anterior. 
Com essa finalidade, o mororo pode, facilmente, ser cultivado em muitas das areas da 
caatinga, melhorando sua capacidade forrageira ( Lima , 1989). 

2.3.2 Catingueira {Caesalpinia pyramidalis) 
A catingueira e uma das especies de mais ampla dispersao, vegetando tanto nas 

varzeas umidas, onde chega a atingir 10 a mais metros de altura e um diametro de ate 50cm 
ou, como no Serido semi-arido quando se reduz a arbustos de menos de dois metros e poucos 
centimetros de diametro na base. A casca das arvores adultas da catingueira e de cor cinza 
claro, as vezes levemente castanho, largando o ritidoma em laminas um pouco alongadas, de 
bordo irregular. Ramos verdes, com abundantes lenticelas esbranquicadas. Folhas bipinadas, 
bijugadas, e mais uma pina terminal. Pinas, 5-9 foliolos opostos a subopostos. Foliolos 
membranaceos rombo-orbiculares, assimetricos, 12,0-30,0mm nas folhas de ramos adultos e 
6,0-8,0mm de folhas de ramos novos (rebrotos), bordo inteiro, levemente ondulado; face 
adaxial, lustrosa, verde um pouco mais escuro. Estipulas aciculares, 3,0-5,Omm, subcaducas 
10,0-15,0mm, com pelos estrelados, escuros, em media com 18,0-25,0mm de diametro. Fruto 
legume, oblongo-elitico, assimetrico, acuminado, em media 8,0-11,0cm de comprimento x 
2,0-2,5cm de largura, castanho claro, com pilosidade minima, alva e esparsos tricomas 
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glandulosos, amarelos. A catingueira, como o pereiro, rebrota com intensidade quando 
cortada, o que nem sempre acontece com outras especies da caatinga. Dai, talvez, a 
dominancia dessas especies em certas comunidades altamente seletivas, como e o caso, por 
exemplo, do Cariri (Lima, 1989). 

As folhas verdes ou fenadas sao forragem p/ bovinos, caprinos e ovino. Os frutos sao 
ingeridos pelos animais, porem os apices pontiagudos por vezes perfuram o intestino, 
causando a morte. As folhas, flores e cascas sao usadas no tratamento das infeccdes catarrais, 
nas diarreias e disenterias (Lima, 1996). 

2.3.3 Jurema-preta (Mimosa hostilis) 
A especie M. hostilis, Benth e uma arvore leguminosa que ocorre em quase todo o 

nordeste, apresentando alto grau de resistencia a seca, crescendo em solos rasos, sendo uma 
das primeiras especies a se instalar em areas degradas (Vieira, 1997 citado por Leite, 2002) 

A M. hostilis apresenta um porte arbustivo geralmente bifurcado, com galhos baixos, 
uma casca rugosa com fendas longitudinals pouco fibrosa, folhas bipinadas e flores dispostas 
em espigas esbranquicadas. Apresenta, ao final de cinco anos, uma altura media de 4,5 metros 
sendo sua propagacao feita por sementes. (Braga, 1976; Lima, 1996 citado por Leite, 2002). 

O periodo normal de floracao da especie inicia em agosto e se estende ate novembro, 
periodo este caracterizada pela ausencia ou baixa precipitacao pluviometrica, e que 
corresponde a seca da regiao semi-arida (Araujo, 2000, citado por Leite, 2002). 

2.3.4 Leucena (Leucaena leucocephala) 
A leucena (Leucena leucocephala) e uma especie arborea pertencente a famiiia 

mimosaceae, com mais de 100 variedades divididas basicamente em tres grupos: o havaiano, 
de plantas menores, arbustivas; o peru, de porte medio, apropriado para alimentacao de 
animais e mais e mais encontrado no Brasil; o Salvador, de que fazem parte as plantas de 
maior porte e de crescimento rapido, grupo em que se encontram as plantas vocacionadas ao 
reflorestamento e a producao de lenha, carvao e celulose (Ribeiro, 1996 citado por Neto, 
1999). 

Dentre as especies de leguminosas arboreas existentes nos tropicos, a leucena 
(Leucena Leucocephala L. de Wit) destaca-se por sua ampla distribuicao geografica, 
apresentando consideravelmente resistencia a salinidade e estiagem, sendo uma das mais 
promissoras, principalmente, pelo seu potencial para usos multiplos, como: recuperacao e 
enriquecimento de solos, producao de madeira e energia, ressaltando-se tambem sua 
importancia na nutricao animal como fonte proteica. A leucena forma simbiose eficiente com 
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estirpes especificas de Rhizobium, podendo fixar de 200 a 300kg ha"' de N, tornando esse 
elemento disponivel em agrossistemas tropicais (Sanginga, 1992 citado por Carvalho e 
Standford, 1999). 

Segundo Dantas (2002) ao estudar o crescimento e distribuicao de Na ' , K', e CI" em 
plantas jovens de algarobeira, angico, jurema-preta e leucena em resposta ao estresse salino, 
observou que a salinidade afetou de forma bastante expressiva tanto a producao como a 
acumulacao de massa seca total nas plantas de jurema e leucena enquanto que, para as plantas 
de algarobeira e angico, esse efeito foi em menor magnitude. 

Vidal et al., (1998) observaram o comportamento de diferentes especies vegetais a 
niveis crescentes de salinidade do solo, e dentre as especies estudadas a Leucena foi a que 
apresenta menor decrescimo de materia seca como tambem pouco afetada quanto a influencia 
dos niveis de salinidade na absorcao de nutrientes. 

Carvalho e Standford (1999) estudando a fixacao de N2 em leucena (Leucena 
leucocephala) em solo da regiao semi- arida brasileira submetido a salinizacao, verificaram 
que o incremento dos niveis crescentes de salinidade reduziu a nodulacao (numero e massa de 
nodulos), o rendimento de materia seca e a acumulacao de N na parte aerea. 

2.3.5 Tamboril (Enterolobium contortisiliquum) 
Tamboril, arvore magna, caracterizada por fuste curto e muito grosso; copa imensa, 

espalhada, aberta. Folhas paripenadas com 6-10 pinas, cada uma com 18-30 foliolos opostos, 
irregularmente oblongos, assimetricos na base, sesseis, agudos e mucronados no apice, 
palidos na face inferior, ciliatulos, glabros ou algo pubescentes, as nervuras bem marcadas, 
15-25 x 4-8mm; ha glandulas negras entre os foliolos e no peciolo comum. Flores alvacentas 
ou verde-palidas, com 6-8mm de comprimento, puberulas, os pedicelos curtissimos; calice 
campanulado, 5-denticulado; corola quase duas vezes maior do que o calice; estames 
numerosos, exsertos. Fruto com 6, 5-8, 5cm de diametro, negro ou quase, nitido, 
profundamente reentrante na base (junto ao pedicelo), as lojas seminais abauladas 
externamente; polpa amarelo-clara, macia, viscosa, espumando fortemente n'agua (saponina); 
as lojas seminais sao revestidas de forte membrana alva. Sementes irregulares, em geral 
obovoides, pardo-avermelhadas, a testa muito dura e lisa, medindo 10 x 12-15mm; hilo, com 
resto de funiculo, localizado na extremidade mais larga, junto a micropila. Madeira o cerne e 
pardo-avermelhado, macio, facil de trabalhar, porem, duravel. O alburno amarelo-claro monta 
a ca. 10-15cm. Indica sobre tudo para a fabricacao de canoas de tronco inteiro. Serve muito 
bem para tabuado e ripado. A saponina do legume e hemolitica. Cultivada nas ruas de 
Assuncion- (Paraguai) como ornamental. (Rizzine, 1971). 
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Ocorre no Para, Maranhao e Piaui ate o Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul, nas 

florestas pluvial e semidecidua. E particularmente freqiiente na floresta latifoliada da bacia do 
Parana. A arvore possui copa ampla e frondosa, proporcionando otima sombra durante o 
verao. E uma para reflorestamento de areas degradadas de preservacao permanente em 
plantios mistos, principalmente por seu rapido crescimento inicial. (Lorenzi, 1998). 

2.3.6 Moringa (Moringa oleifera) 
A moringa {Moringa oleifera) pode ser uma alternativa para os pecuaristas da regiao, 

devido a sua alegada adaptacao a climas tropicais, e ao seu potencial de producao de 
forragem. A moringa se adapta a quase todos os tipos de solos, exceto os mal drenados. A sua 
forragem e rica em nutrientes (Foidl et al., s. d), e o seu poder de rebrota permite corte raso a 
cada 40 dias em algumas regioes umidas da America Central (Gerdes, 1996). 

Vislumbra-se, entao, a possibilidade do aproveitamento de extensas areas degradadas 
da caatinga, de solos rasos, e com deficit hidrico na maior parte do tempo, nas quais o 
potencial de producao de forragem encontra-se altamente reduzido e onde poucas especies sao 
capazes de vegetar e produzir forragem satisfatoriamente (Bakke, 2001). 

Na India, a moringa e abundante em solos aluviais, proximos aos leitos de areia dos 
rios e corregos e cresce bem em quase todos os tipos de solos, com excecao daqueles muito 
argilosos (Ramachandran et al., 1980). Adapta-se tambem, a diversas condicSes 
edafoclimaticas, em areas de pluviosidade baixa a alta (ate 1100 mm/ano) e encontrada tanto 
em clima arido e sub-umido, em altitudes inferiores a 2000 metros (Baumer, 1983; Mayer e 
Stelz, 1993; Gerdes, 1996; Almeida et al., 1999), embora Foidl et al. (s.d.) registram 
crescimento muito lento aos 1200m de altitude. A moringa cresce muito bem sob temperaturas 
entre 24°C e 30°C (Baumer, 1983, Mayer e Stelz, 1993; Gerdes, 1996; Almeida, et al., 1999). 
Os autores mencionados acima foram citados por Bakke 2001. 

2.3.7 Juca {Caesalpinia ferrea) 
Arvore pequena, raramente mediana, da casca acinzentada, lisa e fina, que se renova 

anualmente. Folhas bipinadas, com 2-3 e ate 4 pinas, providas cada uma destas de 4-6 pares 
de foliolos pequenos, glabros, oblongos, verdes, quebradicos, com os peciolos pubescentes do 
lado inferior dos foliolos. Flores amareladas, pequenas, dispostas em paniculas pubescente e 
terminals. Vagem Bruno-amarelada, pequena, achatada, encurvada com sementes escuras e 
durissimas. Madeira de carne duro, com fibras revessas, vermelho-escura, quase preta, 
maculada de manchas amarelas, dificil de ser desdobrada, porem um tanto elastica. Com elas 
os indios faziam os seus tacapes, clava terrivel com que partiam a cabeca dos inimigos e 
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prisioneiros. E a madeira preferida para a confeccao dos cacetes dos valentoes acabadores de 
feiras e sambas. A entrecasca, posta em infusao, serve para toda qualidade de contusoes e 
feridas, bem assim para combater a tosse crdnica e a asma. A folhagem, que e perene, fornece 
bom alimento ao gado (Braga, 1976). 

2.3.8 Algaroba (Prosopis Jul (flora) 
Arvore de caule tortuoso. Ramos decumbentes com espinhos longos e fortes. Folhas 

bipinadas. Flores dispostas em espigas, amarelo-palidas. Fruto achatado, indeiscente, de 
endocarpo coriaceo, mesocarpo polposo e adocicado multisseminado e encurvado. Producao -
impressionante, estando em floracao em todos os meses do ano. A propaganda da algaroba no 
Nordeste vem se fazendo em funcao de seu valor forrageiro para as terras secas. Mantem-se 
verde todo o ano e os seus frutos podem ser usados na alimentacao dos gados, o mesmo 
acontecendo, em menor escala, com as suas ramas. Alem da sua importancia de seus frutos 
como alimento sao e nutritivo para os animais domesticos, inclusive para o homem, nos 
periodos de escassez, a algaroba se recomenda como arvore de sombra, produtora de madeira 
pesada, compacta, servindo tanto para moveis, como para dormentes, postes, estacas, lenha e 
carvao. O lenho e a casca contem bastante tanino. As flores sao altamente meliferas. (Braga, 
1976). 

A algarobeira e uma planta da familia leguminosa, da subfamilia mimosasecea, do 
genero Prosopis e da especie Prosopis julifora. Esta planta e uma rerofita de crescimento 
rapido, constituindo uma especie tipica da costa norte do Peru com altura que varia de 8 a 
12m., podendo atingir excepcionalmente 18m, produzindo frutos a partir do segundo ou 
terceiro ano, e pode ser facilmente multiplicada por meio de sementes (Gomes, 1987, citado 
por Tabosa, 2000). 

Segundo Souza e Tenorio (1982), citado por Tabosa (2000), trata-se de uma 
leguminosa muito resistente que enriquece o solo com o nitrogenio retirado do ar atmosferico 
e apresenta um sistema radicular poderoso que controla a erosao, propiciando o crescimento 
rapido, razao pela qual e indicada para a conservacao, melhoramento, aproveitamento e/ ou 
recuperacao de solos. E muito utilizada ao longo das estradas federals, nas vilas e grandes 
cidades da regiao semi - arido do Nordeste. 
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2.3.9 Favela (("nidoscolus phyllacanthus) 
Propagacao por parte da planta (vegetativa) e por sementes. O inicio da floracao em 

Janeiro e frutificacao em fevereiro. As folhas quando maduras e casca verde sao forrageiras 
para bovinos, ovinos e suinos. As sementes sao fontes de alimento humano, animais 
domesticos e silvestres. Seu porte e em torno de 5m de altura, esgalhada irregularmente, 
armada de espinhos. O caule ramificado acima da base, com estrias verticals; quando cortado, 
exsuda latex branco, que em contato com o ar coagula, tornando-se quebradico. As folhas 
simples, alternas, espessas, lanceoladas, profundamente lobadas, nervuras com espinhos 
urticantes, limbo com aculeos. Flores alvas, hermafroditas, inflorescencia em cimeiras 
terminals. Frutos em capsulas deiscentes, com tres sementes. A madeira e leve e branca, para 
a confeccao de porta e caixotaria. Ocorre nos estados do Piaui, Ceara, Rio grande do norte, 
Paraiba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia (Lima, 1996). 

Dentre as especies ocorrentes na Caatinga, sobressai-se a faveleira (Cnidoscolus 
phillacanthus), que e largamente utilizada para a alimentacao animal. A folha madura e casca 
servem de forragem aos caprinos, ovinos, asininos e bovinos e suas sementes podem ser 
utilizadas na avicultura e suinocultura (Viana, 1981; Viana e Carneiro, 1991, citado por 
Nobre, 2001). 

A area de ocorrencia da especie estende-se o Piaui ate a Bahia, nas regioes ecologicas 
do Sertao e Caatinga, destaca-se no meio de outros vegetais pela sua extraordinaria resistencia 
a seca (Duque, 1980; Drumond et al, 1997, citado por Nobre, 2001). 

2.3.10 Sabia {Mimosa caesalpiniaefolia) 
Propagacao por parte da planta (vegetativa) e por sementes. Cresce em terrenos 

profundos, principalmente nos coluvioes. O inicio da floracao em outubro e frutificacao em 
dezembro. As folhas e frutos maduros ou secos sao forragem para bovinos, caprinos e ovinos. 
Arvore em torno de 7m de altura, ramos fortemente aculeados. O caule e revestido de casca 
grossa e pardacenta, pouco espinhoso, castanho-claro, ritidoma desprendendo-se por rimas 
longitudinals, em laminas estreitas, delgadas. Folhas compostas, alternas, com foliolos 
eliticos e ovais, um tanto curvos. As flores sao alvas, pequenas em espigas e suavemente 
peifumadas; meliferas, lenha, forquilhas e esteios, resistente a umidade e fabricacao de 
carvao. Sua ocorrencia e no Piaui, Rio grande do norte e Paraiba (Lima, 1996). 
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3. MATERIAL E METODOS 

3.1. Localizacao 
Na etapa inicial o experimento foi conduzido em casa-de-vegetacao do Centro de 

Saude e Tecnologia Rural, Patos- PB. A area e caracterizada pelas coordenadas geograficas: 
latitude 7° 30 W ' S , longitude 37°30'N e altitude 250 metros. 

3.2 O solo: localizacao, amostragem e caracterizacao 
O solo foi coletado no setor 10 do Perimetro irrigado de Sao Goncalo, localizado a 10 

km da cidade de Sousa - PB, e delimitado pelas coordenadas geograficas Latitude 6°45'00" a 
6°50'00"S, Longitude 38°10'00,,N e altitude de 220 metros. 0 clima da regiao de Sousa -
PB e, segundo a classificacao de Koppen quente e seco, tipo Bsh, com precipitacao pluvial 
media de 800mm, e um periodo chuvoso que abrange os meses de Janeiro a maio. 

As amostras foram coletadas de 0-40cm de profundidade, e apos secas ao ar e 
destorroadas foram passadas em peneira com malha de 2 mm de abertura e, em seguida, 
homogeneizadas para posterior caracterizacao quimica e fisica da terra. A caracterizacao 
quimica e fisica dos solos utilizados no primeiro experimento (tabelas 01 e 02) e no segundo 
(tabelas 03, 04 e 05) encontram-se abaixo. 

Tabela 01. Caracterizacao quimica dos solos. 
Solo pH P Ca Mg Na K H+Al CTC V 

mg dm"3 cmolc dm'3 - % 
Salino-sodico 7,9 44 2,8 2,6 16,0 0,77 0,7 22,87 97 

Nao salino 5,6 33,5 12,8 5,0 0,7 1,3 1,4 21,2 93 

Tabela 02. Caracterizacao do extrato de saturacao 
PH Na K Ca PST ~CE CLASSIF. 

cmolc dm" MS/m 
7,0 40 0,12 2,0 98 2,5 Salino-Sodico 
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Tabela 03. Caracterizacao quimica dos solos. 
Solo pH P Ca M g Na K H + A I SB CTC V 

mgdm"- cmol cdm % 
Salinizado 8.9 19 1.6 0,6 15.6 0.2 0.7 18 18.7 96 
Nao salino 5,9 17 5.4 2.6 0.65 0.4 1.6 9,05 10.65 84 

Tabela 04 . Caracterizacao do extrato de saturacao. 
PH PST CE CLASSIF. 

7.0 98 2.5 Salino-sodico 

Tabela 05. Caracterizacao fisica dos solos. 
SOLO TEXTURA CLASSIFICACAO 

AREIA SILTE ARGILA 
Salinizado 61.5 6.5 32 Franco-arcnoso 
Nao salino 69.5 8.5 22 Franco-arcnoso 

3.3 Instalacao do experimento 
Propoe-se nesse trabalho verificar a tolerancia de varias especies arboreas as 

condicoes salinas. Sao especies potencialmente importantes para a regiao semi-arida, entre as 
quais estao forrageiras arboreas. 

Verificou-se a tolerancia de 10 especies forrageiras arboreas em dois experimentos. 
Em um primeiro experimento testou-se o comportamento de 6 especies : moringa [Moringa 
oleifera), algaroba (Prosopis juliford), sabia (Mimosa caelsalpiniaefolia), juca (Caesalpinia 
ferrea), leucena (Leucaena leucocephala), tamboril (Enterolobium contorlisiliquum), e em 
um segundo experimento, o de 4 especies: mororo (Bauhinia cheilantha), catingueira 
(Caesalpinia pyramidalis), jurema-preta (mimosa hostilis) e favela (Cnidoscolus 
phyllacanthus). Essa avaliacao foi verificada em experimento com vasos, conduzido em casa-
de-vegetacao. Numa primeira etapa, apos o solo ser homogeneizado foi efetuada a semeadura. 

O extrato de saturacao do solo foi obtido segundo o procedimento descrito em 
"(Embrapa, 1979). O calcio e o magnesio foram determinados por espectrofotometria de 
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absorcao atomica e o sodio e potassio por fotometria de emissao. A partir desses foi 

3.4 Aplicacao dos corretivos 
O gesso a ser empregado e um minerio moido (gipsita) extraido no municipio de 

Sousa-PB. Sua composicao revela 19% de sulfato e 12% de calcio soluveis em agua. Esse 
produto, apos ser peneirado em malha de 1,0 mm de abertura, para uniformizar a 
granulometria, foi incorporado e homogeneizado aos 2,5 litros de terra contidos em cada vaso. 
Quanto ao H2SO4 foi utilizado produto analitico (PA) concentrado o qual, antes de ser 
incorporado a todo o volume de terra, foi previamente diluido. A dose de gesso utilizada foi 
de 6,2 g/kg terra e a de acido sulfurico 2,1 ml/kg terra. Apos a aplicacao dos tratamentos os 
solos foram mantidos por 15 dias com umidade correspondente a 70% da capacidade de 
campo, isso proporcionou uma maior solubilizacao do gesso, consequentemente mais ions 
sodio trocaveis foram neutralizados pelo calcio derivado tanto do gesso quanto do acido 
sulfurico A fase seguinte correspondeu a lavagem do solo, aplicando-se um volume d'agua 
equivalente a 150% da CC, seguindo-se a semeadura. 

A dose de gesso aplicada foi calculada atraves de equilibrio quimico, como sugere 
Richards (1954) e a do acido sulfurico determinou-se de uma forma indireta, tomando como 
referenda a dose de gesso. 

3.5 Delineamento experimental 
No primeiro experimento foi avaliado a tolerancia a salinidade de 6 especies nos 4 

diferentes tratamentos: nao salino (normal), omissao de corretivos, presenca de gesso, 
presenca de H2SO4. No cultivo em solo nao salino nao se aplicou corretivos. Cada tratamento 
constou de 3 repeticoes, totalizando 72 vasos, cada um com capacidade para 2,5 litros de 
terra. As parcelas foram distribuidas em delineamento em blocos casualizados. No segundo 
experimento utilizou-se 4 especies, 4 tratamentos e 3 repeticoes, em um total de 48 parcelas. 

3.6 Teste de germinacao 
Inicialmente foi feito o teste de germinacao das sementes, os resultados obtidos foram 

de 77% Sabia, 6 1 % Leucena, 3 1 % Moringa, 84,4% Juca, 6 3 % Tamboril e 67% Algaroba. Foi 
utilizado tratamento para promover a germinacao como: a quebra de dormencia com agua 
quente por 6 segundos nas sementes de Leucena, Sabia e Algaroba, em seguida fez o 
tratamento com hipoclorito de sodio a 5% por 10 minutos. Processo de escarificacao 
mecanica na lixa em sementes de tamboril. Na semente de Juca 0 processo foi de 
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escarificacao quimica no acido sulfurico concentrado por 30 minutos, apos esse tratamento 
foram lavadas em agua corrente ate que todo o acido fosse removido. Nas sementes de 
Moringa foi removida as estruturas externas que envolvem a semente. O teste teve um periodo 
de um mes de duracao. Essa metodologia foi obtida segundo ( Ministerio Da Agriculture E 
Reforma Agraria, 1992.) 

3.7 Semeadura, conducao e parametros avaliados 
Apos a aplicacao dos corretivos a terra contida nos vasos foi mantida umida por 15 

dias (70% da CC) e, seguindo-se a lavagem da terra e a quebra da dormencia, foram semeadas 
6 sementes/vaso. Oito dias apos a germinacao foi efetuado o desbaste. mantendo-se 3 plantas 
por vaso. Para efeito comparativo, cada culture tera uma testemunha absoluta, cultivada em 
"solo normal" (Nao salino). Durante um periodo de 90 dias foram efetuadas medicoes 
semanais da altura das plantas e do diametro do coleto. Transcorrido esse periodo, foram 
cortadas a parte aerea das plantas rente ao solo, as quais foram acondicionadas em sacos de 
papel, secas em estufa com ventilacao forcada a 65°C e pesadas. A avaliacao da especie mais 
tolerante, em todos os tratamentos, foi feita atraves de produooes relativas (PR). Considerou-
se como producao maxima (100%) aquela apresentada pela culture nos solos nao salinos. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSAO. 

4.1 PRIMEIRO EXPERIMENTO 

4.1.1 Tolerancia das especies 
Observa-se que as plantas de moringa, algaroba, tamboril, juca, sabia e leucena 

apresentaram seu crescimento reduzido quando cultivadas em um solo salino-sodico (tabelas 
06, 07, 08, 09, 10, 11). Os resultados mostram que a moringa, algaroba e tamboril foram mais 
tolerantes a salinidade (tabelas 06, 07, 08), em comparacao as plantas de juca, leucena e sabia 
que tiveram maior reducao no seu crescimento. Juca e leucena (tabelas 09 e 10), a partir da 4'1 

e 5'1 semanas, apresentaram crescimento minimo enquanto as mudas de sabia (tabela I I ) 
estabilizaram seu crescimento apos a la semana, as quais, no final do experimento, 
apresentavam-se secas. Este efeito na reducao do desenvolvimento da sabia esta de acordo 
com os resultados obtidos por Stanford et al., (1997), quando avaliou os efeitos de sais na 
reducao do desenvolvimento de plantas de sabia.. 

A tabela 06 mostra a moringa quando cultivada em um solo salino-sodico com acido 
sulfurico, apresentou maior crescimento na 3a , 4a e 5a semanas do que a moringa cultivada em 
um solo nao salino. As plantas de Tamboril nas la, 3;|, 4;1 e 5a semanas tiveram maior 
crescimento no solo salino-sodico com gesso do que no solo salino-sodico com acido 
sulfurico (tabela 08). 

Tabela. 06. Altura das plantas de moringa nos diferentes solos e periodos. 
Tratamentos Semanas 

Solo Corretivo r V 3a 4 a 5 a 

Nao salino 14,3 16,3 18,2 19,9 21,5 
Salino-Sodico 7,8 8,6 10,0 10,9 12,1 
Salino-Sodico H 2 S O 4 13,6 16,0 18,5 20,5 23,9 
Salino-Sodico Gesso 12,6 14,8 16,7 17,3 19,6 



Tabela. 07. Altura das plantas de Algaroba nos diferentes solos e periodos. 
Tratamentos Semanas 

Solo Corretivo r V 3 4a 5 ' 
cm 

Nao salino 13,4 17,4 23,8 28,3 32,6 
Salino-Sodico - 9,5 12,3 16,0 19,2 23,1 
Salino-Sodico H2S04 10,2 15,4 2 U 23,3 26,9 
Salino-Sodico Gesso 11,4 15,2 20,2 22,9 25,5 

Tabela .08. Altura das plantas de tamboril nos diferentes solos e periodos. 
Tratamentos Semanas 

Solo Corretivo la 2a 
-.a 
j 4 « 5a 

— cm 
Nao salino 24,4 26,0 31.0 33,2 36,2 

Salino-Sodico - 12,0 14,3 18,0 18,8 22,5 
Salino-Sodico H2S04 17,3 19,7 23,8 24,9 29,0 
Salino-Sodico Gesso 17,8 19,5 25,5 26,3 30,6 

Tabela 09. Altura das plantas de juca nos diferentes solos e periodos. 
Tratamentos Semanas 

Solo Corretivo i* 2a 3 4a 5* 
cm 

Nao salino 17,7 19,4 22,0 25,6 28 9 
Salino-Sodico - 5,4 7.1 8,8 9,6 10,4 
Salino-Sodico H2S04 1 1,0 13,8 18,4 20,0 21,9 
Salino-Sodico Gesso 9,5 11,4 14,9 15,4 16,1 

Tabela 10. Altura das plantas de leucena nos diferentes solos e periodos. 
Tratamentos Semanas 

Solo Corretivo la 2a ->a 
5 

4a 5" 

Nao salino 7,9 8,3 13,8 17,1 17,7 
Salino-Sodico - 4,0 6,4 8,3 8,9 10,2 
Salino-Sodico H>S04 8,2 10,9 15,8 17,0 18,2 
Salino-Sodico Gesso 4,7 7,3 9,5 12,6 14,4 
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Tabela 11. Altura das plantas de sabia nos diferentes solos e periodos. 

Tratamentos Semanas 
Solo Corretivo P V ->» 

s> 
4* 5 s 

cm 
Nao salino 8,8 1 1,4 12,7 15,2 17,4 

Salino-Sodico - 1,9 2,4 2,4 2,4 2,4 
Salino-Sodico H 2 S 0 4 7,2 8,9 1 1 9 12,5 13.0 
Salino-Sodico Gesso 3,8 5,4 7,1 7,9 9,0 

As medias das alturas das plantas na 5a semana (tabela 12) revelaram que todas as 
especies tiveram sua altura reduzida em um solo salino-sodico, a sabia sendo a mais sensivel a 
salinidade, seguida da leucena e juca. Todas as plantas apresentaram melhor desenvolvimento 
em um solo salino-sodico usando os corretivos, por isso que e recomendado o uso de 
corretivos em solo salino-sodico com propriedades similares as do solo em estudo. 

Considerando o comportamento das plantas nos solos salino-sodico sem corretivo, 
observa-se, pelos resultados estatisticos dc altura (tabela 12), todas as especies quando 
cultivadas em condicoes salinas sem tratamento obtiveram reducao no seu crescimento, ja a 
algaroba e tamboril demonstraram mais tolerantes a salinidade. Moringa teve 
desenvolvimento estatisticamente iguais com os dois tipos de corretivos. 

Tabela 12. Medias das alturas das plantas na 5" semana em diferentes solos e tratamentos. 
Tratamentos Plantas 

Solo Corretivo Moringa Algaroba Tamboril Juca Sabia Leucena 

Nao salino 21,5a 32,6a 36,2a 28,9a 17,4a 17,7a 
Salino-Sodico 12,1b 23,1b 22,5b 10,4c 2,3c 10,2b 
Salino-Sodico H 2 S0 4 23,9a 26,9ab 29, lab 21,9ab 13,0ab 18,2a 
Salino-Sodico Gesso 19,6a 25,5ab 30,6a 16,lbc 9,0bc 14,4ab 

Medias scguidas da mcsma lctra, na col una, nao diferem entre si. pelo teste de Tukev, ao nivel de 5% de probabilidade. 

A tabela 13 mostra o efeito dos sais nas especies em termos de producao de materia 
seca (MS). A algaroba produziu em maior quantidade MS (materia seca) do que as outras 
especies quando cultivada na ausencia de corretivos. A leucena, sabia e juca demonstraram 
sentir mais efeitos dos sais, por apresentarem baixa producao de MS. Barreto et al., (1997), 
avaliou o acumulo de materia seca (MS) e os teores de sodio e potassio de tres genotipos de 
sorgo forrageiro com distintos graus de tolerancia a salinidade e verificou a reducao de MS do 
limbo, colmo + bainha e raizes dos tres genotipos. O teor de Na' aumentou nas partes das 
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plantas analisadas paraielamente a adicao de NaCl. O teor de K' decresceu no limbo e 
aumentou nas raizes dos genotipos, em funcao da presenca do cloreto de sodio. 

Tanto com o uso de acido sulfurico como de gesso, as especies tiveram aumento 
significative) na producao de material vegetal seco, principalmente a algaroba, leucena e 
tamboril, sendo verificada menor producao nas mudas de moringa, juca e sabia (tabela 13). 
No solo sem problema de salinidade, considerado nao salino as especies tiveram alta 
produtividade, o que ja se esperava. 

Tabela 13. Peso de material vegetal seco das plantas em diferentes solos e tratamentos. 
T r a t a m e n t o s Plantas 

So lo Cor re t ivo Moringa Algaroba Tamboril Juca Sabia Leucena 

cm 
Nao salino - 4.5 a 9,3 a 8.1a 7.2 a 6.3a 9.9a 

Salino-Sodico 0.6 a 4.2 b 2.1 b 0.21c 0 . 1 2 c 1.5c 

Salino-Sodico H 2 S0 4 3.3 a 6.6 ab 4.5b 3.3 b 3.9ab 5.4b 

Salino-Sodico Gesso 2.1 a 5.4b 3.6b 1.8c l,5bc 5.7b 

Medias seguidas da mesma letra, na coluna, nao diferem entre si, pelo teste de Tukey, ao nivel de 5% de probabilidade. 

A tabela 14 apresenta as medias de altura e materia vegetal seca (MVS) nos quatro 
tipos de solo, de uma forma geral o efeito de cada tipo de solo nas plantas. O solo que 
demonstrou maior crescimento e maior peso de materia vegetal seca foi o considerado solo 
nao salino, sem problema de salinidade. O acido e o gesso em um solo salino-sodico nao 
diferiram entre si. Os dois corretivos mostraram efeitos estatisticamente iguais no 
desenvolvimento das plantas. O solo salino-sodico sem tratamento reduziu o desenvolvimento 
das especies. Nao diferiram altura e peso de material vegetal seco. 

Tabela 14. Medias de altura e material vegetal seco observadas nos 4 tipos de solos. 
Tratamentos Variaveis 

Solo Corretivo Altura Material Vegetal Seco 
cm g vaso'1 

Normal - 25,7a 7,5a 
Salino-Sodico - 13,4c 1,4c 
Salino-Sodico H2S04 22,2b 4,5b 
Salino-Sodico Gesso 19,2b 3,4b 

Medias seguidas da incsma letra. na coluna, nao diferem entre si, pelo teste de Tukey, ao nivel de 5% de probabilidade. 
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De uma maneira geral, independente do tipo de solo, a especie que apresentou maior 
crescimento foi 0 tamboril e a algaroba, mais do que o juca. a moringa, leucena e a sabia 
(tabela 15). Observa-se que a especie tamboril demonstrou maior crescimento que a algaroba, 
sabia teve menor crescimento. A ordem de crescimento das especies arboreas segundo os 
resultados da tabela 15 foi a seguinte: tamboril > algaroba > juca > moringa > leucena > 
sabia. A altura das plantas nem sempre correspondeu ao peso do material vegetal seco. 
Algaroba e leucena apresentaram maior acumulo de materia seca em comparacao ao tamboril 
que teve maior crescimento. A sabia teve menor crescimento, mas apresentou maior 
quantidade de materia seca do que a moringa. 

Tabela 15. Media de altura e materia vegetal seca (MVS) das 
diferentes especies avaliadas. 

ESPECIES ALTURA M V S 
cm g/vaso 

Moringa 19.3b 2.6b 
Leucena 15.1c 5.6a 
Algaroba 27.0a 6.3a 

Sabia 10.4d 3.0b 
Tamboril 29.6a 4.6ab 

Juai 19.3b 3.1b 
Medias seguidas da inesma letra. na coluna. nao diferem entre si. pelo teste de Tukey, 

ao nivel dc 5% dc probabilidade. 

4.1.2 Crescimento e peso relativos 
Foi estabelecido que no solo nao salino todas as especies apresentaram um 

crescimento relativo de 100 % o qual foi tornado como referenda. De acordo com os 
resultados obtidos do crescimento relativo das plantas de moringa, algaroba, tamboril, juca, 
sabia c leucena ( figura 1 ) a especies que apresentaram maior e menor crescimento no 
substrato salinizado foram a algaroba e a sabia, respectivamente. O acido sulfurico foi o 
corretivo que proporcionou melhores condicoes para o crescimento de praticamente todas as 
plantas cultivadas nos solos salino-sodico, exceto para o tamboril, que apresentou um maior 
crescimento quando o corretivo utilizado foi o gesso. O efeito do acido sulfurico tambem foi 
observado por Santos et al., (1998), ao estudarem o comportamento dc cinco especies 
arboreas: algaroba, tamboril. juca, leucena e sabia verificaram que aplicacao de acido 
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sulfurico proporcionou aumento significativo de crescimento vegetal. No solo salino, com 
corretivo. a especie que se desenvolveu mais foi a moringa tanto no acido sulfurico quanto no 
gesso. As especies juca e sabia apresentaram menor crescimento com a aplicacao de 
corretivos que as demais. Moringa e leucena tiveram seu crescimento em acido sulfurico 
superior aquele obtido no solo nao salino. A algaroba e o tamboril tambem apresentaram um 
maior crescimento com a utilizacao de corretivos no solo salino-sodico. 

A analise do peso relativo do material vegetal seco ( PMVS ) ( figura 2 ) mostra que 
todas as especies tiveram o peso de materia seca reduzido com quando cultivadas em solos 
salinizados sem a aplicacao de corretivos, principalmente as mudas de juca e de sabia. Ja Neto 
et al.. (1999) ao estudarem o potencial de germinacao e desenvolvimento inicial da leucena 
em diferentes niveis de NaCl, verificaram que o potencial de germinacao da leucena foi 
afetado com o aumento da concentracao de NaCl e que o desenvolvimento inicial da leucena 
sofreu efeito mais significativo a partir da concentracao de 0,45%, mas as variaveis area foliar 
e materia seca foram afetadas a partir de 0,15 e 0,30%, respectivamente. Observa-se que a 
producao de materia vegetal (figura 2) foi maior com o uso de corretivos, principalmente com 
a utilizacao de acido sulfurico, onde a moringa e a algaroba obtiveram um aumento 
significativo. 

normal saliniz. saliniz.+acido saliniz.+gesso 

Figura 1. Crescimento relativo das plantas nos diferentes solos e tratamentos. 
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normal saliniz. saliniz.+acido saliniz.+gesso 
Tratamentos 

Figura 2. Peso relativo das plantas nos diferentes solos e tratamentos. 

4.2 SEGUNDO EXPERIMENTO 

4.2.1 Crescimento das especies 
A Tabela 16 mostra que todas as plantas de mororo, catingueira. jurema-preta e favela 

apresentaram seu diametro reduzido quando cultivadas em um solo salino-sodico sem a 
adicao de corretivos. A favela apresentou maior diametro nos quatro tratamentos. 0 acido 
sulfurico foi mais eficiente que o gesso no desenvolvimento do diametro das cinco especies. 
Tabela 16. Diametro das plantas na T semana em diferentes solos e tratamentos. 

Tratamento PLANTAS 
SOLO CORRETIVO M O R O R O CATINGUEIRA J l R E M A - P R l i T A FAVELA 

mm — Normal - 2.3 2.1 3.1 6.5 
Salino-Sodico - 1.3 0.9 0.8 2.5 
Salino-Sodico H ;SO, 1.7 2.0 1.8 4.8 
Salino-Sodico GESSO 1.4 1.8 1.6 4.2 

Na Tabela 17 sao apresentados resultados estatisticos da altura na T semana. 
Considerando o comportamento das especies em um solo salino-sodico com corretivo, o acido 
sulfurico foi mais eficiente que o gesso, e a catingueira com acido sulfurico apresentou 
desenvolvimento estatisticamente igual a um solo nao salino. Para o mororo nao ocorreu 
diferencas estatisticas entre o salino-sodico e o salino-sodico com gesso, ja no salino-sodico 
com acido teve sua altura semelhante ao solo nao salino e tambem nao se diferenciou dos 
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demais tratamentos salino-sodico. Jurema-preta e favela tiveram o mesmo crescimento em 
todos os tratamentos com solo salino-sodico. 

Tabela 17. Medias das alturas das plantas na T semana em diferentes solos e tratamentos 
TRATAMENTO PLANTAS 
SOLO CORRETIVO MORORO CATINGUEIRA .UIREMA-PRETA r .whi .A 

Normal - 15,8a 12.2a 21.6a 18.3a 
Salino-Sodico - 3.7b 2.6b 2.7b 5.6b 
Salino-Sodico H ; S O , 9,5ab 10.4a 6.7b 10.5b 
Salino-Sodico G E S S O 6.5b 7j)ab 1 8 b 9.7b 

Medias seguidas da mesnia letra. na coluna. nao diferem entre si, pelo teste de Tukey. ao nivel de 5% de probabilidade. 

O mororo, jurema-preta e favela (Tabela 18) mostraram que foram estatisticamente 
iguais em MVS no solo salino-sodico, com ou sem tratamento. A catingueira no salino-sodico 
com corretivos nao se diferenciou do solo nao salino, como tambem do salino-sodico sem 
corretivos. 

Tabela 18. Peso de material vegetal seco das plantas em diferentes solos e tratamentos. 
TRATA
MENTOS PLANTAS 
SOLO CORRETIVO M O R O R O CATINGUEIRA JUREMA-PRETA 

"i FAVELA 
g\aso-

Normal 
Salino-Sodico 
Salino-Sodico 
Salino-Sodico 

H : S O , 
G E S S O 

3.4a 
0.2b 
1.2b 
0.5b 

2.7a 
0.2b 
L2ab 
().9ab 

7.5a 
0.1b 
0.8b 
0.2b 

4.2a 
0.5b 
1.9b 
1.3b 

Medias seguidas da mesma letra. na coluna. nao diferem entre si, pelo teste de Tukey, ao nivel de 5% de probabilidade. 

Os resultados da Tabela 19 apresentam medias de altura, materia vegetal seca (MVS), 
nos quatro tratamentos. A altura e a MVS apresentaram um aumento significativo quando 
adicionou-se os corretivos com um melhor resultado para o acido sulfurico. Quanto ao solo 
nao salino. ja era esperado, pois e um solo sem problema de salinidade, apenas tornado como 
referenda. 

Tabela 19. Medias de altura e material vegetal seco (MVS) observadas nos 4 tratamentos. 
TRATAMENTO 
SOLO CORRETIVO ALTURA MVS 

cm g/vaso 
Nao Salino 36,7a 9,6a 
Salino-Sodico - 4,3d 0,2d 
Salino-Sodico H;SO, 25,2b 3,7b 
Salino-Sodico GESSO 16,2c 1,2c 

Medias seguidas da mesma letra, na coluna. nao diferem entre si, pelo teste de Tukey. ao nivel de 5% de probabilidade. 
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4.2.2 Crescimento e peso relativos 
Para o desenvolvimento das especies em um solo nao salino foi estabelecido 100% 

para o crecimento e peso relativo (seco), o qual foi tornado como referenda. Com base nos 
resultados de crescimento relativo (Figura 3) a especie que foi resistente as condicoes salinas 
sem tratamento foi a favela enquanto o jurema-preta foi a que sofreu maior reducao no seu 
crescimento relativo. O acido sulfurico superou o gesso quanto ao seu efeito na tolerancia de 
plantas cultivadas em um solo salinizado em todas as especies. No solo salinizado com acido 
sulfurico, a especie que se desenvolveu mais foi a catingueira seguida do mororo, ja no solo 
salinizado com gesso a catingueira tambem teve um maior crescimento, depois veio a favela. 
Com aplicacao de corretivos jurema - preta mostrou menor crescimento que as demais. tanto 
no acido sulfurico como no gesso. Percebe-se que onde foi aplicado corretivo e um solo 
salinizado aumentou o crescimento vegetal, por isso que se recomenda a utilizacao de 
corretivos em um solo salinizado, porque melhora as caracteristicas do mesmo. 

Observa-se, pelos resultados de peso relativo de material vegetal seco (PMVS) (Figura 
4), que todas as especies sofreram reducao na acumulacao de materia seca, sobre condicoes 
salinas sem corretivos, principalmente as mudas de jurema-preta. Verifica-se que houve 
aumento de materia seca com o uso dos corretivos, predominando o acido sulfurico. 
Catingueira e favela predominaram com maior peso relativo seco em um solo salinizado com 
acido sulfurico enquanto mororo e jurema-preta tiveram maiores reducdes nas quantidades de 
materia seca. Em um solo salinizado com gesso a catingueira e favela obtiveram um maior 
rendimento de materia seca. 
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Figura 3. Crescimento relativo das plantas nos diferentes solos e tratamentos. 
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Figura 4. Peso relativo das plantas nos diferentes solos e tratamentos. 



5. CONCLUSOES 

a. ) As especies arboreas apresentaram uma severa reducao em seu crescimento quando 
cultivadas em solos salinizados sem a aplicacao previa de corretivos; 

b. ) O crescimento das plantas foi mais acentuado com a adicao dos corretivos gesso e acido 
sulfurico. principalmente com adicao do segundo; 

c ) Nas condicoes do experimento recomenda-se a utilizacao das especies algaroba, 
tamboril, moringa, leucena e tambem catingueira e mororo. com a aplicacao previa de 
corretivos nessas ultimas, como as mais indicadas para serein implantadas na recuperacao 
de areas ou ambientes da regiao semi-arida degradados quimicamente por sais e sodio. 
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