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RESUMO 

Varios aspectos na producao de mudas tern se destacado quanto ao avanco de 
suas tecnologias, sendo uma delas o a busca por um substrato que melhor possa 
nos apresentar resultados onde se possa aliar maior produtividade junto a 
menores custos. Para isso trabalho teve como objetivo avaliar o crescimento 
inicial das mudas de Gliricidia sepium. (Jacq.) Steud. apos submetidas a 
aplicacao de diferentes compostos organicos. Os tratamentos corresponderam a 
testemunha, esterco bovino, esterco caprino, esterco ovino e vermicomposto, 
com 4 repeticoes, totalizando 20 parcelas, utilizando como substrato base solo + 
areia (1:1). Inicialmente colocou-se 2 sementes por saco plastico (300g). Cinco 
dias apos a germinacao efetuou-se o desbaste deixando-se 1 planta por vaso, as 
quais permaneceram nos substratos por um periodo de 90 dias, com irrigacao 
diaria. As variaveis avaliadas foram percentual de emergencia, indice de 
velocidade de emergencia, altura da parte aerea; diametro a altura do colo, peso 
seco da parte aerea e peso seco da parte radicular. Os resultados demonstraram 
que a aplicacao de esterco caprino proporcionou uma maior producao de 
material vegetal seco da gliricidia nos tratamento com esterco caprino, o mesmo 
resultado ocorreu para o parametro percentagem de emergencia e indice de 
velocidade de emergencia, e tambem a altura da parte aerea. 

Palavras-Chave: Gliricidia - Substrato - Emergencia - Crescimento. 
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1. INTRODUCAO 

A Gliricidia sepium. (Jacq.) Steud. e uma especie que se origina da 

America Central, introduzida aqui no Brasil com bastante sucesso, sendo 

popularmente conhecida com o nome de Gliricidia. Constitui-se uma grande 

fonte de alimento e proteina para os animais principalmente na regiao semi-

arida. 

Varios aspectos tecnologicos tern recebido a atengao dos pesquisadores, 

especialmente no que diz respeito a producao de mudas. A melhoria do sistema 

de producao de mudas se faz importante devido aos grandes avancos nas 

tecnologias voltadas a obtencao dos sucessivos aperfei9oamentos desse sistema, 

exigindo cada vez mais qualidade. Muitos trabalhos tern sido realizados com o 

intuito de se aliar o aumento da qualidade com menores custos producao das 

mudas, e assim possamos obter povoamentos florestais com grande repercussao 

na produtividade (Goii9alves e Poggiani, 1996). 

A composi9ao do substrato tern sido pesquisada intensamente, visando a 

obten9ao de meios crescentes que apresentem composi9ao unifonne, baixa 

densidade, alta capacidade de troca cationica por unidade de peso seco, alta 

capacidade de reten9ao de agua, boa aera9<lo e drenagem, proporcionando 

condi9oes ideais para o crescimento e desenvolvimento das mudas, e sua 

adapta9ao ao campo (Fernandes el. al.t 1982; Gomes et. a/., 1985). 

Dessa forma o presente trabalho tern como objetivo avaliar os efeitos de 

diferentes substratos na emergencia e crescimento inicial da Gliricidia sepium. 



2. R E F E R E N C I A L T E O R I C O 

2.1. Semi-arido 

A regiao da Caatinga abrange uma area de aproximadamente 800.000 

Km 2 , incluindo partes dos Estados do Piaui, Ceara, Rio Grande do Norte, 

Paraiba Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Minas Gerais (Ab'Saber, 1977). 

Apesar de ser exclusivamente brasileira, a Caatinga e um dos biomas mais 

desconhecidos do ponto de vista cientifico (MMA, 1998). Aliado a falta de 

conhecimentos a respeito da degradacao ambiental, o numero bastante pequeno 

de unidades de conserva9ao reflete a ausencia de politicas voltadas para a 

conserva9ao da diversidade biologica e os demais recursos naturais da Caatinga 

(Casteleti et. al., 2000). 

Apesar do pouco conhecimento sobre a flora e a fauna da caatinga, 

existem indicios de que essa vegeta9ao apresenta grande potencial. Porem, o 

manejo inadequado, pela retirada de madeira e lenha, explora9ao de pecuaria 

extensiva e a agricultura, especialmente nas areas mais umidas, tern colocado 

em risco toda essa biodiversidade (Sampaio, 1995). 

O Nordeste Brasileiro, integrado no poligono das secas, em seu conjunto, 

apresenta-se como uma regiao marcada pela condi9ao climatica, definida por 

sua sazonalidade, quando nos referimos aos climas aridos e semi-aridos tropicais 

e subtropicais do globo. De fato, mostra-se como um dos raros exemplos de 

dominios morfoclimaticos intertropicais colocados, em sua maior parte, sobre 

latitudes subequatoriais, contrariando os climas zonais de latitudes similares. 

Toda a area se caracteriza pela forma9ao de elementos fisicos e climaticos, com 

o desenvolvimento de uma vegeta9ao xerofila, ou seja, com condi9oes de 



sobrevivencia ligada a um ambiente seco, ecologicamente com deficiencia 

hidrica, cuja agua disponivel as plantas procede a unica e exclusivamente do 

curto periodo de estacao das chuvas ja que seus solos sao incapazes de acumular 

agua. Condicao essa que fez a regiao desenvolver uma vegetacao singular, com 

elementos floristicos de morfologia, anatomia, e um mecanismo fisiologico 

resistentes (Fernandes, 1996). 

2.2. Sistemas Agroflorestais 

Os sistemas agroflorestais, sao considerados como uma das mais 

importantes estrategias para agricultura nas regioes subtropicais e tropicais, por 

possibilitar a inclusao do elemento arboreo dentro de culturas agricolas e 

pastoris. Constitui-se em uma tecnica de vitaliza9ao do solo, estruturando as 

bases de micro e macro organismos, formados conjuntamente com o 

metabolismo das plantas (Sixel, 2003). 

Os sistemas agroflorestais, nos quais se incluem os sistemas silvipastoris, 

e estes sao sistemas agropecuarios diversificados e multiestratificados, onde os 

cultivos arboreos sao explorados em associa9ao planejada com cultivos 

agricolas ou pastagens, simultaneas ou sequencialmente (Catie, 1986). 

Em rela9ao a regiao semi-arida, os sistemas agroflorestais se tornam os 

mais adequados, pois corabinam a explora9ao animal, a voca9ao mais 

importante para a regiio. com a msnejo das arvcncx- tiativas, qaer cam esta c/ou 

com a agricultura (Araujo Filho 8c Carvalho, 2001). 

A maioria dos cultivos tradicionais promove apenas a continua 

diminui9ao da produtividade dos solos, sem praticas alternativas que objetivem 

pelo menos a reposi9ao dos restos vegetais. Promovem tambem, ao decorrer do 

tempo, deteriora9ao de suas caracteristicas, tanto fisicas, como quimicas e 
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biologicas. Isto pode ser observado principalmente na diminui^o dos teores de 

producao de materia organica (Alexander, 1977). 

Uma proposta alternativa seria a utilizacao da pratica da adubacao verde, 

onde ha uma cobertura e prote9ao do solo, manuten9ao da melhoria das 

condi9oes fisicas, quimicas e biologicas no solo, melhor ara9ao biologica e 

introdii9ao de microvida em profundidade no solo e eventual da biomassa 

produzida para a alimenta9ao animal ou para outras finalidades (Calegari et. al., 

1993). 

O sistema cultivo em aleias (alley croping), e um sistema que deve ser 

utilizado como pratica na aduba9ao verde, consistindo no uso de leguminosas 

perenes de porte arbustivo que sao plantadas em fileiras onde o espa9amento 

permite o plantio de culturas entre elas. Utiliza um manejo de cortes periodicos 

na parte area das leguminosas, e a utiliza9ao alternativa desse material vegetal 

na alimenta9ao animal ou para a incorpora9ao ao solo. O numero de cortes que 

devem ser realizados durante o ano depende da capacidade de rebrota da 

leguminosa, apos cada corte (Wilson & Kang, 1981). 

2.3. Alimentacao Animal no Semi-arido Nordestino 

Devido a todas as adversidades encontradas na regiao semi-arida e as 

condi9oes edafoclimaticas, a pecuaria se destaca como atividade basica para as 

popula9oes rurais. Apesar de toda expressividade do rebanho no Nordeste este 

ainda e de baixa produtividade (IBGE, 1991). 

A produ9ao animal nordestina, principalmente de ovinos e caprinos, 

encontra-se limitada pelas condi9oes de desenvolvimento das pastagens, ou mais 

expressivamente, pelas condi9oes de alimenta9ao animal, devido as varia9oes 

edafo-climaticas da regiao semi-arida, sendo o principal desses fatores limitantes 
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o deficit hidrico que se faz presente na maioria dos meses do ano, juntamente 

com a irregularidade pluviometrica, ocasionando os periodos de longas secas 

(Carvalho et. al., 2001). 

A vegetacao catingueira e bastante rica em diversidade, sendo esta 

dividida em tres principais estratos, sao eles: o herbaceo, o arbustivo e o 

arboreo. Varios estudos tern apresentado que mais de 70% das especies 

botanicas da caatinga fazem parte da dieta dos ruminantes domesticos, e os 

destaques sao maiores para as gramineas e dicotiledoneas herbaceas, pois estas 

atingem 80% de sua dieta. Contudo quando chega a epoca seca e aumenta o 

numero de folhas secas de arvores e arbustos, estas especies se tornam cada vez 

mais importantes, principalmente para os caprinos. De modo estrategico as 

especies lenhosas sao fundamentais para a producao e disponibilidade de 

forragem (Araujo Filho et al, 1995). 

Na caatinga podemos encontrar um grande potencial de especies 

forrageiras que contribuem relevantemente para a composi9ao das dietas dos 

animais, principalmente caprinos. Pesquisas apontam para uma queda nos 

valores de proteina bruta e digestibilidade, enquanto que crescem os teores de 

Fibra e lignina durante o periodo de seca. Isto indica uma diminui9ao na 

qualidade da dieta dos animais, que e um processo normal na matura9ao das 

forragens (Araujo & Carvalho, 2001) 

Devido a varia9ao de quantidade e qualidade do alimento, a caatinga por 

si so, se apresenta como insuflciente para fornecer os requerimentos energeticos 

e proteicos dos animais durante todo o ano. Dessa forma as praticas de 

suplementa9ao alimentar, durante os periodos secos do ano, sao importantes 

tanto pelo incremento da produtividade do rebanho, como tambem pela menor 

susceptibilidade a pragas e doen9as, enfermidades proprias da subnutri9ao. O 

cultivo de especies forrageiras arboreas introduzidas e adaptadas as condi96es 

intrinsecas da regiao semi-arida parece ser o ideal para que se possa amenizar e 
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superar os problemas alimentares, atraves do processo de conserva9ao e 

armazenamento de forragens (Araujo & Carvalho, 2001) 

Para a regiao semi-arida se faz necessario inontar uma estrategia para o 

pastejo. Sendo assim, na esta^ao chuvosa o rebanho caprino e bovino e mantido 

na vegeta9ao nativa, na caatinga, enquanto que na epoca seca o rebanho bovino 

e" removido para a area do capim e tamb6m tern acesso ao plantio de 

leguminosas, ou entao recebe a supIementa9$o no cocho. O mais importante a 

ser observado e que o pecuarista deve perceber a importancia da incorporate 

tanto de gramineas como de leguminosas forrageira rica em proteinas no sistema 

de prodiH âo (Albuquerque, 1999). 

A leucena (Leucaena leucocephala (Lam.) De Wit.), e indicada como a 

leguminosa mais usada na forma9§o de banco de proteinas para a alimenta9ao de 

ovinos, caprinos e bovinos. Isto por apresentar as seguintes vantagens: manejo 

simples e adequado ocupa pequenas areas, e e usado em sistemas de produ9ao 

do mais simples ao mais adequado. Como banco de proteinas e utilizada como 

pastejo direto, fornecimento de forragem verde no cocho, prodii9ao de silagem 

ou enriquecimento de silagem de gramineas, produ9ao de feno e aduba9ao verde 

(Sousa, 1998). 

A gliricidia, diferentemente da leucena, nao 6 prontamente aceita nas 

primeiras vezes que e fornecida in naiura, sobretudo para bovinos. Faz-se 

necessario um periodo de adapta9ao para que os animais a consumam 

satisfatoriamente, o que pode ser acelerado com o murchamento da folhagem, 

este procedimento que melhora a palatabiltdade, tanto fenada como silada 

(Carvalho Filho, 1997). 
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2.4. Gliricidia 

A gliricidia e uma leguminosa arborea que tern sua origem da America 

Central, possuindo porte medio e crescimento rapido, cujo enraizamento chega a 

ser bastante profundo e lhe garante uma grande resistencia a seca. Como a 

leucena , ela e considerada de multiples usos, como forragem, o reflorestamento, 

aduba9ao verde, cercas vivas, entre outros (Carvalho Filho et. al., 1997). 

No Brasil, esta especie e popularmente conhecida como gliricidia e nos 

paises de lingua espanhola e chamada de madre de cacau e madero negro. O 

nome cientifico vein do latim, glis (rato) e do verbo caedo (matar), em 

referenda ao po da casca e das sementes usado como veneno para ratos nas 

regioes tropicais. Especie tipo G. sepium da familia das Fabaceae, onde 

podemos encontrar cerca de seis a nove especies conhecidas, selvagens e outras 

cultivadas, compreendendo arbustos a pequenas arvores. A especie-tipo pode 

chegar a 12 m de altura. Sua inflorescencia e do tipo racemosa, muito vistosa, 

usualmente rosea, aparecendo no inicio da primavera, antes da brota9ao das 

folhas, conferindo as arvores certa semelhan9a com os pessegueiros em flor e 

tornando-as bastante atraentes (Baggio, 1982). 

Esta especie desenvolve-se melhor em condi9oes quentes a umidas, tendo 

seu crescimento limitado por baixas temperaturas, podendo tolerar prolongados 

periodos de seca, ainda que com queda das folhas dos ramos mais velhos. Nao 

exige que os solos sejam ferteis, embora e importanle salientar que o seu 

crescimento sera mais vigoroso naqueles solos de alta fertilidade E coin uma 

profundidade que permita um maior aprofundamento de suas raizes. Para o seu 

plantio e o mais recomendado a utiliza9ao de tecnicas de plantio direto por 

sementes e o metodo por estacas, sendo deste o primeiro o mais caro, porem e o 

mais seguro para regioes mais secas, utilizando-se mudas enviveiradas dois 

meses antes do plantio (Carvalho Filho et. al, 1997). 
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Nos paises da Asia, Africa e America Central c normalmente usada em 

pequenas propriedades, sob um manejo de corte e transporte de forragem, para 

prover aos animais alimento de alta qualidade como suplemento (Gutteridge, 

1998). 

Os primeiros estudos de comportamento da gliricidia na regiao Nordeste 

realizaram-se na regiao umida da Bahia e no semi-arido do Pernambuco e 

Sergipe. Na Bahia, estudos mostraram que a producao de materia seca de mudas 

proveniente de sementes foram superiores aquelas obtidas por estacas (Silva, 

2000). 
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3. M A T E R I A L E METODOS. 

3.1. Caracterizacao do Local da Pesquisa. 

O experimento foi conduzido no Viveiro Florestal do Departamento de 

Engenharia Florestal - Centro de Saude e Tecnologia Rural da Universidade 

Federal de Campina Grande, Campus de Patos-PB. 

As sementes foram adquiridas na Organizacao Nao Governamental, a AS-

PTA - Assessoria e Servicos a Projetos em Agricultura Alternativa, localizada 

no municipio de Esperan9a-PB. 

Figura 1. Mudas de Gliricidia produzidas 
em saquinhos em canteiros do Viveiro 
Florestal - DEF/CSTR/UFCG. 
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3.2. Delineamento Experimental e Tratamentos. 

Os tratamentos foram distribuidos em delineamento inteiramente 

casualizado, utilizando-se com quatro repeticoes. Onde foram testados os 

seguintes substratos: 

• Solo + areia (Testemunha); 

• Solo + areia + Esterco bovino; 

• Solo + areia + Esterco caprino; 

• Solo + areia + Esterco ovino; 

• Solo + areia + Vermicomposto (humus de minhoca). 

Todos o sestercos reberam o mesmo tratamento, os quais foram deixados 

em curtimento por 30 dias sendo, logo apos foram passados em peneira, para se 

fazer a mistura com o solo e a areia. 

O substrato testemunha apresentou a proporcao de 2:1 dos seus 

componentes, enquanto que os demais substratos apresentaram uma proporcao 

de2:l: 1. 

Cada repeticao foi composta por trinta sacos, perfazendo um total de 

600mudas. Para as avaliacoes foram considerados apenas 12 sacos, descartando 

as bordaduras. Os saco de com dimensoes de 7 x 14,5 x 0,06 cm (Largura x 

altura x espessura). 

Em cada saco de muda realizou-se a semeadura direta, sendo semeadas 

duas sementes por saco. Apos 15 dias do inicio da emergencia foi realizado 

desbaste, deixando-se apenas uma plantula por parcela. 

Os Parametros Avaliados foram: 

• Porcentagem de Emergencia; 

• Indice de velocidade de emergencia 
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• Altura da parte aerea das plantulas; 

• Diametro a altura do colo; 

• Acumulo de materia seca nas plantulas. 

3.4. Parametros Avaliados 

3.4.1. Percentagem de emergencia (E) e indice de velocidade de emergencia 

(IVE) 

Foi determinado o IVE, realizado concomitantemente ao teste de 

emergencia. As sementes nao receberam nenhum tratamento para a inducao de 

germinacao, pela sua caracteristica de apresentar rapida emergencia e 

crescimento. O numero de plantulas emergidas foi contado todos os dias apos a 

semeadura. Essas avaliacoes foram feitas sempre no mesmo horario. Para os 

calculos, foi utilizada a formula desenvolvida para emergencia no campo (IVE) 

(Maguire, 1962): 

I V E = (E1/N1)+(E2/N2)+...+(En/Nn), onde 

Ei = Numero de plantulas que emergiram na primeira contagem; 

Ni = Numero de dias decorridos ate a primeira contagem; 

E2 = Numero de plantulas que emergiram na segunda contagem; 

N2 = Numero de dias decorridos ate a segunda contagem; 

E n = Numero de plantulas que emergiram na ultima contagem; 

N n = Numero de dias decorridos ate a ultima contagem. 

Os dados de porcentagem de emergencia foram transformados em arco 

seno [(x + 0,5)/100]0'5 para aproximacao a curva normal (Steel & Torrie, 1980). 
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3.4.2. Altura e diametro das plantas 

A altura foi medida uma regua graduada em milimetros, obtendo-se os 

valores medios obtidos em cada tratamento. A medicao do diametro foi 

realizada utilizando-se um paquimetro digital. 

Figura 2. Medicao do diametro do coleto das plantas de 
gliricidia com o uso de paquimetro digital. 

3.4.3. Materia seca das plantas 

Apos 90 dias da semeadura, foi realizado o corte das plantas e a separacao 

dos componentes (raiz, caule e folha). Apos a separacao, estes foram colocados 

em sacos de papel e levados para secagem em estufa com temperatura de 

aproximadamente 70°C, ate atingirem peso constante. Em seguida, foi realizada 

a pesagem. 
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3.4.2. Analise estatistica 

Os dados forma submetidos a analise de variancia utilizando-se o Sistema 

de Analise Estatisticas para microcomputadores - SANEST (Zonta et. al.9 

1984), e as medias foram comparadas pelo teste de Tukey (P<0,05). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSAO 

4.1 Altura e Diametro da Plantas 

Pela Tabela 1 verifica-se que a adicao dos estercos caprino e bovino aos 

substratos proporcionaram maior altura das plantas de gliricidia. As menores 

alturas foram observadas nas plantas que cresceram no substrato contendo 

esterco ovino. Esses resultados diferem dos trabalhos realizados com mudas de 

Louro (Cordia trichotomd), onde foram observados aumentos no seu 

crescimento, apos adicionar dosagens de ate 30% de vermicoinposto no 

substrato (Piroli et. al., 1996). 

Figura 1. Altura de mudas de Gliricidia 
semeadura. 

sepium, 90 dias apos a 

T R A T A M E N T O S Altura (cm) 

T E S T E M U N H A 7,11 b 

ESTERCO B O V I N O 8,29 a 

ESTERCO CAPRINO 8,48 a 

ESTERCO OVINO 6,88 b 

VERMICOMPOSTO 7,06 b 

• Medias seguidas de letras iguais, nas colunas, nao diferem entre 
si pelo teste de Tukey (P < 0,05). 

Figura 3. Al turas das m u d a s de Glircidia, 90 dias a p o s a 
s e m e a d u r a , por t ra tamento 

10,00 

Tra tamentos 
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Quanto ao diametro do coleto, verificou-se que a adicao dos estercos ou 

vermicomposto proporcionou reducao, sendo esses valores inferiores ao obtido 

pelo tratamento contendo apenas solo + areia (Tabela 1). Nao houve diferenca 

estatistica entre os tratamentos com esterco bovino, esterco caprino e o 

vermicomposto. E os menores diametros do coleto foi observado no tratamento 

onde foi aplicado o esterco ovino. Barichello et. al., (2001), avaliando o 

crescimento das plantas de Eucalyptus camaldulensis Denth, constataram que 

aplicacao de 35 % de vermicomposto influenciou positivamente o diametro e a 

altura do colo das plantulas. 

A altura, juntamente com o diametro a altura do colo sao as varaveis que 

mais se prestam para estabelecer criterios para a qualidade de mudas (Carneiro, 

1995). 

Tabela 2. Diametro, de mudas de Gliricidia sepium, 90 dias apos a 
semeadura. 

T R A T A M E N T O S Diametro (mm) 

T E S T E M U N H A 3,66 a 

ESTERCO BOVuNO 3,42 b 

ESTERCO CAPRINO 3,43 b 

ESTERCO O V I N O 3,21 c 

VERMICOMPOSTO 3,50 b 

• Medias seguidas de letras iguais, nas colunas, nao diferem entre 
si pelo teste de Tukey (P < 0,05). 

Figura 4. D i a m e t r o d a s m u d a s de G l i r c id ia , 90 d i a s a p o s a 

s e m e a d u r a , por t r a t a m e n t o 

T r a t a m e n t o s 
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4.2 Porcentagem de Emergencia e Indice de Velocidade de Emergencia 

(IVE) 

Verificou-se que as porcentagens de emergencia das plantas nos 

tratamentos com esterco bovino, caprino, vermicomposto mais a testemunha 

foram estatisticamente superiores aqueles submetidos a aplicacao de esterco 

ovino (Tabela 2). As medias indicam que a maior porcentagem de emergencia 

foi observado nas plantas cultivadas no substrato contendo esterco caprino. 

Tabela 3. Porcentagem de emergencia das mudas de Gliricidia 
sepium, 15 dias apos a semeadura. 

T R A T A M E N T O S Porcentagem de 

Emergencia 

T E S T E M U N H A 87,35 a 

ESTERCO B O V I N O 96,06 a 

ESTERCO CAPRINO 97,80 a 

ESTERCO OVINO 74,39 b 

VERMICOMPOSTO 95,20 a 

• Medias seguidas de letras iguais, nas colunas, nao diferem entre 
si pelo teste de Tukey (P < 0,05). 

Figura 5. P o r c e n t a g e m da e m e r g e n c i a d a s m u d a s de G i r c i d i a , 

15 d i a s a p o s a s e m e a d u r a , por t r a t a m e n t o 

120-, 
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Quanto ao Indice de Velocidade de Emergencia (IVE), nao ocorreram 

diferencas estatisticas, no teste de Tukey com 5% de probabilidade, com um 

maior valor no esterco caprino (Tabela 2). Alves & Passoni (1997) trabalhando 

com mudas de Oiti (Licania tomentosa Benth), verificaram que o aumento na 

porcentagem do vermicomposto no substrato proporcionou aumento 

significativo na emergencia, evidenciando a nao-fitotoxidade do 

vermicomposto. 

Tabela 4. Indice de Velocidade de Emergencia ( IVE) de mudas de 
Gliricidia sepium, 15 dias apos a semeadura. 

T R A T A M E N T O S I V E 

T E S T E M U N H A 27,74 a 

ESTERCO B O V I N O 29,42 a 

ESTERCO CAPRINO 31,28 a 

ESTERCO O V I N O 22,84 a 

VERMICOMPOSTO 30,73 a 

• Medias seguidas de letras iguais, nas colunas, nao diferem entre 
si pelo teste de Tukey (P < 0,05). 

Figura 6. ind ice de V e l o c i d a d e de E m e r g e n c i a (IVE) d a s 
m u d a s d e G i r c i d i a , 15 d i a s a p o s a s e m e a d u r a , por 

t r a t a m e n t o 

Tratamentos 
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4.3 Producao de Massa Seca Vegetal 

A producao de materia seca das folhas nao diferiu significativamente 

entre os tratamentos (Tabela 3). No entanto, o tratamento com melhores medias 

foi o tratamento com esterco caprino. 

Tabela 5. Peso medio da materia vegetal seca das folhas em 

gramas (g), de mudas de Gliricidia sepium, 90 dias apos a 

semeadura. 

T R A T A M E N T O S Materia Vegetal 

das Folhas 

T E S T E M U N H A 0,39 a 

ESTERCO B O V I N O 0,68 a 

ESTERCO CAPRINO 0,71 a 

ESTERCO O V I N O 0,42 a 

VERMICOMPOSTO 0,54 a 

• Medias seguidas de letras iguais, nas colunas, nao diferem entre 
si pelo teste de Tukey (P < 0,05). 

Figura 7. P e s o da Materia S e c a das Folhas das m u d a s de 
Glircidia, 90 dias apos a s e m e a d u r a , por t ra tamento 

1q 

T r a t a m e n t o s 
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Quanto ao acumulo de materia seca do caule, observou-se maior producao 

quando se aplicou o esterco caprino, seguido pelo do tratamento com esterco 

bovino, revelando uma superioridade significativa em reiacao ao tratamento com 

esterco ovino apesar de nao diferir estatisticamente da testemunha e do 

vermicomposto. Em mudas utilizando-se substrato composto por solo + areia + 

esterco, na proporcao 1:2:1, tiveram peso de materia seca do caule superior 

(Filho et. al., 2003) 

Tabela 6. Peso medio da materia vegetal seca do caule em gramas 
(g), de mudas de Gliricidia sepium, 90 dias apos a 
semeadura. 

T R A T A M E N T O S Mater ia Vegetal do 

Caule 

T E S T E M U N H A 0,24 ab 
ESTERCO BOVINO 0,34 a 
ESTERCO CAPRINO 0,36 a 
ESTERCO O V I N O 0,19b 
VERMICOMPOSTO 0,28 ab 

• Medias seguidas de letras iguais, nas colunas, nao diferem entre 
si pelo teste de Tukey (P < 0,05). 

Figura 8. P e s o da Mater ia S e c a do C a u l e d a s m u d a s de 

Gl i rc id ia , 90 d i a s a p o s a s e m e a d u r a , por t r a t a m e n t o 

2 0 ,5 , 
at 

Tra tamentos 
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Para a materia seca da parte aerea (Caule + folhas), o tratamento onde se 

aplicou o esterco caprino, seguido pelo tratamento com esterco bovino obteve 

uma producao de mudas superiores as do esterco ovino (Tabela 3). Caldeira 

(2000) obteve melhores resultados, quanto a producao de biomassa da parte 

aerea, aplicando 56cm3 de vermicomposto para as plantas de Acacia mearsnsii 

De Wild. 

Tabela 7. Peso medio da materia vegetal seca da parte aerea em 
gramas (g), de mudas de Gliricidia sepium, 90 dias 
apos a semeadura. 

T R A T A M E N T O S Mater ia Vegetal da 

parte aerea 

T E S T E M U N H A 0,64 be 
ESTERCO BOVINO 1,02 ab 
ESTERCO CAPRINO 1,07 a 
ESTERCO O V I N O 0,60 c 
VERMICOMPOSTO 0,82 abc 

• Medias seguidas de letras iguais, nas colunas, nao diferem entre 
si pelo teste de Tukey (P < 0,05). 

Figura 9. P e s o da Mater ia S e c a d a P a r t e A e r e a d a s 
m u d a s d e Gl irc idia, 90 d i a s a p o s a s e m e a d u r a , por 

t r a t a m e n t o 

T r a t a m e n t o s 
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A respeito da producao de material seco do sistema radicular verificou-se 

uma maior producao no tratamento testemunha (Tabela 3). Resultados 

semelhantes foram encontrados por Menezes et. a/.(2000) ao avaliar mudas de 

pinheira (Anona squamosa L.) em bandejas de isopor, sobre diferentes 

substratos. 

Tabela 8. Peso medio da materia vegetal seca das raizes em 
gramas (g), de mudas de Gliricidia sepium, 90 dias 
apos a semeadura. 

T R A T A M E N T O S Materia Vegetal 

das raizes 

T E S T E M U N H A 0,66 a 
ESTERCO BOVINO 0,46 ab 
ESTERCO CAPRINO 0,44 ab 
ESTERCO OVINO 0,36 I) 

VERMICOMPOSTO 0,49 ab 
• Medias seguidas de letras iguais, nas colunas, nao diferem entre 

si pelo teste de Tukey (P < 0,05). 

Figura 10. P e s o da Materia S e c a da Raiz das m u d a s de 
Glircidia, 90 dias apos a s e m e a d u r a , por t ra tamento 

- 0 , 1 J 

T1 T 2 T 3 T 4 T 5 
Tra tamentos 
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4. CONCLUSOES 

O substrato contendo esterco caprino proporcionou a obtencao de mudas 

maiores e com maior acumulo de materia seca na parte aerea em plantas de 

gliricidia. 

Diante dos resultados aqui apresentados a utilizacao de esterco ovino foi a 

que produziu menores mudas de gliricidia. Porem se faz necessario aprofundar-

se nos estudos quanto a utilizacao desse substrato. 
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