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RESUMO 

Com o objetivo de se identificar a tolerancia e os efeitos produzidos pelos varios 

niveis de salinidade a Cunha, foi conduzido urn experimento no LIS (Laboratorio de 

Irrigacao e Salinidade) localizado na UFPB - Campus I I , Campina Grande - PB, no 

periodo de julho a novembro de 1996. 

O solo utilizado no estudo, foi proveniente de Puxinana-PB, classificado como 

franco-arenoso, o qual foi ajustado aos diferentes niveis de salinidade adicionando-se 

volumes adequados de solucao de NaCl - 2N, calculados atraves da curva de salinizacao 

do solo. Atraves dos efeitos de quatro niveis de salinidade no extrato de saturacao - Cec x 

(N 0=l,96;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ni=4,73; N2=7,59; N3=9,49 dS/m) foi estudado o desenvolvimento de uma 

cultivar de Cunha durante 74 dias pos-plantio. 

A cuitura foi desenvolvida em recipientes plasticos contendo 3,0 Kg de solo, e as 

irrigacoes foram feitas em dias alternados, mantendo-se o solo em torno da capacidade de 

campo adicionando-se agua destilada. Foram observados, no periodo de estudo, a 

percentagem de germinacao, a altura de plantas, pesos da materia fresca e seca da parte 

aerea e seca da raizes, numero de foliolos e area foliar. 

Os resultados obtidos indicaram que o aumento de NaCl no solo nao 

comprometeu significativamente o desenvolvimento da cuitura, embora para alguns dados 

observados; s, peso da materia seca das raizes e area foliar, foi constatado significancia 

atraves dos metodos estatisticos utilizados; analise de variancia e o teste de Tukey, onde o 

peso seco das raizes, com significancia a 1% de probabilidade e a area foliar, com 

significancia de 5%. Para as demais observacoes dos dados experimentais, nao houve 

diferencas signiflcativas . 
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C A P I T U L O I 

INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dentre os principals problemas que afetam as culturas irrigadas e/ou nao irrigadas 

exploradas nas regioes aridas e semi-aridas, a salinidade do solo apresenta-se de forma 

bastante grave. As regioes salinizadas ocupam aproximadamente 1/3 da superficie da terra 

(REEVE & FIREMAN, 1976) entre os quais se encontram 13% no territorio nacional 

(SUDENE, 1977), e deste, 52% no Nordeste. Estas areas sao mais propensas a ocorrencia 

de problemas de salinizacao devido a acao conjunta ou isolada de certos fatores, tais 

como: clima, topografia, hidrologia e manejo inadequado do solo e da agua (RICHARDS, 

1954). 

De acordo com GOES (1978), os perimetro irrigados no Nordeste brasileiro 

apresentam aproximadamente 25% de suas areas salinizadas, indice este bastante 

preocupante, sabendo-se que a salinizacao do solo, muitas vezes, e responsavel por 

reducoes drasticas da produtividade agricola de muitas culturas, culminando com quase 

total esterilidade e consequente abandono de areas agricultaveis. Esse fato pode acarretar 

elevados prejuizos socio-economicos em decorrencia, dentre outros, da macica aplicacao 

de recursos com implantacao de infra-estrutura basica indispensavel a exploracao agricola. 

Considerando que os processos de recuperacao desses solos sao onerosos e lentos, 

na regiao Nordeste as parcelas salinizadas sao raramente exploradas com sucesso. Diante 

da importancia economica dos problemas gerados pelos sais em geral, depreciando o solo 

em seu valor exploratorio, torna-se necessario um estudo mais aprofundado das especies 

cultivadas quanto a tolerancia a salinidade e ao manejo solo-agua. 

Diversos paises do mundo tern obtidos sucesso na exploracao de areas afetadas 

por sais, gracas a utilizacao de culturas rentaveis de alta tolerancia a salinidade, aliada a 

praticas de manejo da cuitura, do solo e da agua (SANTOS, 1981). 

A tolerancia das culturas a salinidade varia entre especies, cultivares e ate mesmo 

para a mesma planta, de acordo com seu ciclo fenologico (HAYWARD & WADLE1GH, 

1949). 
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Os primeiros trabalhos conduzidos na Paraiba com objetivo de identificar 

forrageiras adaptaveis as condicoes do Nordeste (DNOCS, 1979) ja indicam que a 

adaptacao, aliada as caracteristicas proprias da regiao, exercem um importante papel no 

surgimento de uma nova mentalidade de exploracao agropecuaria, com reflexos na 

melhoria da produtividade dos rebanhos nordestinos. 

No Nordeste e especialmente na Paraiba vem se tornando comum o 

estabelecimento da "Cunha"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Clitoha tematea, L), leguminosa forrageira de alto valor 

proteico, e podera se constituir em substituto dos concentrados comumente usados em 

virtude do elevado preco destes ultimos. Acredita-se que a Cunha, pelo destaque que vem 

apresentado em termos de resistencia a seca e potencialidade produtiva, podera alcancar 

boas produtividades em solo salinos. 

Considerando que ainda ha muita carencia de dados concernentes a tolerancia da 

Cunha a niveis de salinidade, objetivou-se a estudar os efeitos de varios niveis de 

salinidade nesta cuitura. 
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C A P I T U L O II 

REVISAO DE L I T E R A T U R A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 Salinidade zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Existe problemas de salinidade quando os sais acumulam-se na zona radicular a 

concentracoes tais que ocasiona perdas na producao. Estes sais, geralmente, sao provenientes 

do sais contidos nas aguas de irrigacao ou nas aguas de lencol freatico elevado. O rendimento 

das culturas diminui quando o teor de sais na solucao do solo e tal que nao permite que as 

culturas retirem agua suficiente da zona radicular, provocando, assim, estado de escassez de 

agua nas plantas por tempo significativo (AYERS & WESTCOT, 1985). 

1.1 Salinizacao do Solo 

1.1.1 Formacao 

As regioes aridas e semi-aridas sao geralmente propensas aos problemas de salinizacao 

em decorrencia da acao conjunta ou isolada de determinados fatores tais como; clima, 

condicoes topograficas, geomorfologicas, e hidrologicas, propriedades fisicas e quimicas do 

solo e da agua (RICHARDS, 1954). 

RICHARDS (1954) E ZYLSTRA & SALINAS (1979), afirmam que os solos salinos 

sao formados pelo acumulo de sais soluveis originados pela inteperizacao dos minerals, que ao 

serem transportados pela agua e sofrerem o processo de evapotranspiracao, ficam 

concentrados na superficie do solo. 

RICHARDS (1954), ISRAELSEN & HANSEN (1975) E CRUCIANI (1987), 

afirmam que durante o processo de inteperizacao quimica, que implica em hidrolise, 

hidratacao, dissolucao, oxigenacao e carbonatacao, os constituintes sao liberados 

gradualmente e se tornam mais soluveis. 



4 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Segundo a F AO/UNESCO (1973), nas regioes aridas e semi-aridas por apresentarem 

baixa pluviosidade e/ou drenagem insuficiente, ao se utilizar agua com certo teor de sais e esta 

a se depositarem em depressoes, promovem o aumento gradativo dos teores de sais no solo 

em decorrencia do processo de evapotranspiracao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.1.2 Caracterizacao 

Urn solo e considerado salino, quando apresenta condutividade eletrica do extrato de 

saturacao maior que 4 dS/m a temperatura de 25° C, percentagem de sodio trocavel menor 

que 15 e geralmente o pH menor que 8,5 (RICHARDS, 1954; BERNARDO, 1987 e DAKER, 

1988). 

Os solo salinos sao caracterizados quimicamente pelos tipos e quantidades de sais que 

possuem. Os sais encontrados mais frequentemente sao formados por cations calcio, magnesio 

e sodio e por anions cloreto e sulfato, sendo que em quantidades menores, encontram-se o 

cation potassio e os anions bicarbonato e nitrato (RICHARDS, 1954 e DAKER, 1988). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I 

1.2 Efeitos da Salinidade nas Plantas 

1.2.1 Condicdes Gerais 

Os efeitos nocivos dos sais nos vegetais, se caracterizam pela reducao e 

desuniformidade do crescimento, presenca de coloracao verde-azulada, manchas desnudas no 

solo, alem de queimaduras nas bordas das folhas. No entanto, estas caracteristicas, muitas 

vezes, nao sao indicacoes precisas de salinidade, podendo ser confundidas com efeitos 

causados pela baixa fertilidade do solo (RICHARDS, 1954). GALE (1975) afirma que o efeito 

mais comum da salinidade nas plantas e a limitacao do crescimento sem interferencia de outro 

fator. Por outro lado, DONEEN (1975), relata que altas concentracoes salinas, afetam o 

metabolismo da planta sobre varios aspectos e provocam mudancas na sua anatomia e 

morfologia, prejudicam a germinacao, o tamanho das plantas, ramos, folhas e outras partes 

delas. 
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1.2.2 Efeito Osmotico zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Numerosos experimentos tem demostrado a estreita relacao existente entre o 

crescimento das plantas e a pressao osmotica da solucao nutritiva. O aumento da pressao 

osmotica da solucao do solo, pode ocasionar uma diminuicao na absorcao de agua pelas raizes 

(RICHARDS, 1954), a qual e conhecida como a teoria da seca fisiologica (ENEAS, 1979). 

A presenca de uma maior quantidade de sais no substrato provoca uma reducao do 

potencial osmotico do solo, diminuindo o gradiente de potencial hidrico entre o solo e a 

semente (PRISCO, 1978). 

1.2.3 Efeito Nutricional 

CRUCIANI (1987), ressalta que os sais alem de afetarem a disponibilidade de agua, 

causam perturbacoes nutricionais na planta. O autor salienta tambem que a toxidez, como e 

considerada, nao envolve necessariamente a acao direta do sal ou ions na superficie vegetal ou 

tecidos; esta pode ser causada, em parte, pelos efeitos na absorcao de nutrientes essenciais ao 

metabolismo da planta. Admitindo-se porem, que o sodio e o cloreto sao responsaveis pelos 

danos as folhas de plantas frutiferas. 

RICHARDS (1954) e DAKER (1988) relatam que apesar de nao ser nutriente 

essencial ao desenvolvimento das plantas o sodio, quando encontrado em concentracoes 

relativamente pequenas, pode estimular a producao de certos cultivos. 

1.2.4 Efeito Toxico 

Os problemas de toxicidade surgem quando certos constituintes (ions) do solo ou da 

agua sao absorvidos pelas plantas e acumulados em seus tecidos em concentracoes 

suficientemente altas para provocar danos e reduzir seus rendimentos. A magnitude destes 

danos dependem da quantidade de ions absorvidos e da sensibilidade das plantas (AYERS et 

al, 1985). 
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Segundo RICHARDS (1954), muitas especies de plantas podem acumular ions, sodio 

e cloreto, sem contudo haver efeito toxico. No entanto, o mesmo autor e HUFFAKER & 

WALLACE (1959), afirmam que o ion sodio pode acumular-se nas raizes e parte aerea de 

determinadas especies, interferindo conseqiientemente no seu desenvolvimento. 

1.3 Tolerancia das Culturas a Salinidade 

1.3.1 Aspectos Gerais 

Ocorrem situacoes nas quais e dificil se manter baixa a salinidade no solo de modo 

economico, notadamente quando a agua a ser utilizada na irrigacao for salina, lencol freatico 

elevado, deficiencia de permeabilidade do solo, ou o custo referente a drenagem for muito 

elevado. Levando-se em consideracao a acao conjunta ou isolada dos fatores citados acima, 

torna-se necessaria uma selecao adequada de especies e variedades de plantas que possam 

melhor tolerar a salinidade, assim como, apresentar melhor rendimento sob tais condicoes, 

bem como, uma selecao de praticas culturais apropriadas e um melhor manejo do solo para 

reduzir ao minimo os efeitos da salinidade (DAKER, 1988). 

RICHARDS (1954), afirma que na selecao de culturas para solos salinos, deve-se levar 

em consideracao a tolerancia aos sais durante a germinacao, evitando-se assim falhas no 

"stand" inicial. 

1.3.2 Tolerancia de Algumas Culturas 

Nem todas as culturas respondem igualmente a salinidade: algumas produzem 

rendimentos aceitaveis a niveis altos de salinidade e outros sao sensiveis a niveis relativamente 

baixos. Esta diferenca deve-se a melhor capacidade de adaptacao osmotica que algumas 

culturas tern, o que permite absorver, mesmo em condicoes de salinidade, maior quantidade de 

agua. Esta capacidade de adaptacao e muito util e permite a selecao das culturas mais 

tolerantes e capazes de produzir rendimentos economicamente aceitaveis, quando nao se pode 

manter a salinidade do solo ao nivel de tolerancia das plantas que se cultiva. 

A tolerancia a salinidade de algumas culturas pode alcancar valores entre 8 e 10 vezes 

a tolerancia de outras. A amplitude desta tolerancia relativa permite maior uso das aguas de 



salinidade moderada e aumenta a faixa aceitavel das aguas salinas consideradas adequadas 

para irrigacao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 Caracteristicas e Potencialidade da Cunha 

Segundo BOGDAN (1977 ) a cunha e uma leguminosa perene com caules linos os 

quais podem atingir de 0,5 a 3 metros de altura. Folhas pinadas com 5-7 foliolos, os quais sao 

oblongo-lanceoladas a quase orbicular de 1,5-7 centimetros de comprimento e 0,3- 4 

centimetros de largura, glabros na parte superior e pubescentes na inferior. Flores simples ou 

aos pares, com o peciolo enroscado a 180°; brancas, azuladas ou violetas com 2,5 - 5 

centimetros de comprimento. Vagens lineares, achatadas, com 6 -12 centimetro de 

comprimento e 0,7 - 1,2 centimetros de largura, tendo em torno de 10 sementes; estas sao 

olivas, castanhas ou quase pretas em coloracao, freqiientemente mosqueadas, com 4 , 5 - 7 

milimetros de comprimento e 3-4 milimetros de largura. Ocorre naturalmente na Africa 

tropical, Madagascar, Arabia, India, China, Malasia, Indonesia, Ilhas do Pacifico e, Norte, 

Central e sul America. Cresce em pradarias, areas levemente arborizadas, velhos cultivos, 

terras abandonadas e freqiientemente em terrenos estacionalmente inundados. E encontrada 

em altitudes de ate 1500 metros. Cultiva-se em alguns paises como forragem ou para 

producao de graos. A cunha tern sido cultivada algumas vezes consorciada com Chloris 

gayana, graminea forrageira, consorcio que tern produzido bons resultados em experiencia no 

semi-arido do Kenya. Resultados encorajadores ja tern sido obtido, tambem, na Australia, 

Filipinas, Senegal e Zambia. O mesmo autor indica que existe uma variacao consideravel na 

sua morfologia e caracteres agronomicos. 

Os rendimentos da cunha variam entre localidades e indubitavelmente sao 

relacionados com a disponibilidade de agua do solo e do seu manejo. Em Cuba, onde cinco 

cultivares foram comparadas (MATOS & TORRES, 1971) a cultivar "conchita clara" 

produziu os mais altos rendimentos por hectare de materia verde e demonstrou ser a variedade 

mais resistente a seca; seus rendimentos em condicoes de sequeiro, foram de 82 toneladas de 

massa verde por hectare-ano, quase tao alto como aqueles produzidos sob irrigacao, que foi 
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de 84 toneladas. As outra cultivares: Indio Hatuey e Oriente (provenientes de Cuba) e Negra e 

Jaspeada (provenientes do Mexico) mostraram menores rendimentos, os quais variaram de 

40-60 toneladas por hectare-ano, sem irrigacao e, 55-78 toneladas por hectare-ano quando 

irrigadas. 

KATIYAR et al (1970) afirmam que na India foram obtidas 24 toneladas de material 

verde por hectare depois de 12 meses de crescimento; o material apresentou 21,8% de materia 

seca, 21% de proteina bruta, 33% de fibra bruta, 35% de extrato nao nitrogenado, 0,8% de 

calcio e 0,28% de fosforo com base na materia seca. A digestibilidade em caprinos, apresentou 

74% para a materia seca, 85% para proteina bruta, 62% para libra bruta e 73% para extrato 

nao nitrogenado e a materia verde apresentou, 188% de proteina digestivel e 69% de 

nutrientes digestiveis totais. JONES et al (1970) em trabalho experimental encontraram 31% 

de proteina bruta para a referida forrageira. 

No Brasil nao existem muitos trabalhos conduzidos com a cunha e menos sob 

irrigacao. Segundo o MINISTERIO DA AGRICULTURA(1959) a cunha serve para feno ou 

para ser dada verde aos animais e e considerada muito rica em proteinas. Em plena floracao o 

feno apresentou 10,59% de umidade; 16% de proteina bruta; 2,3% de extrato etereo; 42,4% 

de extrato nao nitrogenado; 23% de fibra e 5,97% de residuo mineral. ARAUJO FILHO et al 

(1972) estudaram intervalos de corte para a cunha encontrando que a planta cortada a cada 35 

dias produziu uma media de 21,9 toneladas de materia seca (105°) por hectare com 30% de 

proteina bruta, contra 20,4 toneladas com 31,5% de proteina bruta e 20,4 toneladas por 

hectare com 30,9% de proteina bruta para intervalos de corte de 28 e 21 dias, 

respectivamente. A irrigacao foi semanal por inundacao, sem controle rigoroso da quantidade 

de agua aplicada. 

ARAUJO FILHO et al (1981) conduziram uma pesquisa em um solo de aluviao, 

irrigado, fazendo colheitas semanais durante um periodo de 98 dias. Em termos de producao 

de materia seca foram obtidos 12,9 kg/ha aos 7 dias de crescimento da planta, seguindo-se de 

um incremento rapido e continuo, com 1799 kg/ha, com 4424 kg/ha, 4610 kg/ha, 5862 kg/ha 

e 7606 kg/ha aos 42, 63 77, 91 e 98 dias de crescimento, respectivamente. A proteina bruta da 

materia seca diminuiu de 42,8% no primeiro corte para 26% no ultimo. 
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GUSS et al (1981), afirmam ter obtido uma producao acumulada de materia seca em 

dois anos de 2,66 toneladas por hectare, tendo sido realizado apenas um corte, quando a 

especie atingiu, supostamente, a idade ideal do pastejo. O trabalho foi conduzido em 

condicoes de sequeiro e o teor de proteina bruta obtido foi de 13,56%. 

GADELHA et al (1981) declara que a cunha irrigada chega a produzir 20 toneladas 

por hectare-ano de feno com 26% de proteina bruta, praticamente o mesmo teor proteico de 

dispendiosa torta de algodao produzida no Ceara, alem de ser riquissima em caroteno. 

Trabalho divulgado pelo Banco do Nordeste do Brasil (BNB, 1982) informa que a 

cunha quando adequadamente irrigada, pode ser cortada a intervalos de 42-56 dias para a 

producao de feno, quando apresenta em media ate 26% de proteina bruta na materia seca. E 

mais, podem ser efetuados ate 9 cortes por ano, obtendo-se uma producao media de 2 

toneladas de feno por hectare por corte. O trabalho, realizado com bovinos em confinamento 

revelou que o consumo de 3,5 kg de feno de cunha com mais de 4kg de feno de sorgo sem 

panicula, por animal, por dia resultou num ganho diario de 0,75 kg. 

VIANA et al (1982) em experimento com cunha sob regime de sequeiro com plantio 

na epoca das chuvas, encontraram produtividades de 0,4; 0,8; 1,1; 1,1; 1,3 toneladas de 

materia seca por hectare quando cortada aos 45; 60; 75; 90 e 105 dias apos o plantio. 
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C A P I T U L O III 

MATERIAL E METODOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 Localizacao do Experimento zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O trabalho foi realizado no LIS ( Laboratorio de Irrigacao e Salinidade) localizado na 

Universidade Federal da Paraiba - Campus I I , Campina Grande - PB, no periodo de julho a 

novembro/96. 

2 Caracteristica do Solo 

O solo utilizado no experimento foi classificado como regossolo do tipo franco-

arenoso com o teor de sais inicial de 1,98 dS/m, proveniente do municipio de Puxinana/PB 

(verTAB. 1, pag. 11). 

3 Praticas Culturais 

3.1 Preparo do Solo para Plantio 

O solo utilizado no estudo, de caracteristica franco-arenoso, foi ajustado aos diferentes 

niveis de salinidade adicionando-se volumes adequados de solucao de NaCl - 2N (1,0; 2,0; 

3,0ml) e materia organica em 200 gramas de solo, determinando assim niveis amostrais de 

salinidade no extrato de saturacao - Cee x (testemunha N 0 = 1,98; N A i = 10,6; N A 2 = 15,2; 

N A 3 = 17,3 dS/m ). Calculados entao atraves da curva de salinizacao do solo, os quatro niveis 

esperados de salinidade - Cee x ( N 0 = 1,98; N E i = 3,00; N E 2 = 6,00; N E 3 = 9,00 dS/m ) para o 

experimento. (verFIG. 1 pag. 12) 

A cuitura foi desenvolvida em recipientes plasticos contendo 3 Kg de solo. 
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QUADRO 1: Caracteristica fisicas e quimicas do solo utilizado no experimento 

Especificacoes Unidades Valores 

Caracteristicas fisicas 

Granulometria % 

Areia 83,60 

Silte 9,80 

Argila 6,60 

Classificacao textural - Franco-Areno so 

Densidade g/cm
3 

Aparente 1,57 

Real 2,77 

Porosidade % 42,28 

Umidade % 

33 kPa 6,89 

1500 kPa 4,81 

Caracteristicas quimicas 

Complexo sortivo cmol/kg 

Calcio 1,40 

Magnesio 1,10 

Sodio 0,01 

Potassio 0,14 

S 2,65 

Hidrogenio 0,64 

Aluminio 0,10 

T 3,39 

Percentagem de sodio trocavel % 0,29 

Carbonato de calcio qualitativo Ausente 

Carbono organico % 0,25 

Materia organica 4,40 

Fosforo assimilavel 17,80 

PH -

H 2 0 (1:2,5) 6,71 

Condutividade eletrica dS/m 

(Extrato de saturacao) 1,98 
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0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

VOLUMES DA SOLUCAO DE NaCl - 2N (ml) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

FIGURA 1 - Curva de salinidade do solo 

3.2 Plantio 

Foram plantadas 10 sementes em cada vaso, de forma que as distancias entre elas 

fossem as mesmas, formando circulos internos em cada vaso. As semente, antes de serem 

plantadas, sofreram quebra de dormencia atraves do aquecimento, por imersao em agua a 

50°C e deixado de molho por uma noite. 

3.3 Irrigacao 

As irrigacoes foram feitas em dias alternados, mantendo-se o solo em torno da 

capacidade de campo adicionando-se agua destilada, sendo verificado atraves do peso de cada 

recipiente. 

3.4 Desbaste 

Apos a germinacao das sementes em todos os niveis, houve uma selecao das melhores 

plantas entre elas, deixando-se apenas duas em cada vaso, sendo as demais desbastadas. 
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4 Delineamento Experimental zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Foi utilizado o delineamento experimental Inteiramente Casualizado com 4 tratamentos 

e 4 repeticoes, cada repeticao com 2 plantas. 

Os fatores estudados foram niveis de salinidade (N) representados por condutividade 

eletrica do extrato de saturacao do solo (Ceex) a 25° e cultivar de Cunha os quais encontram-

se abaixo discriminados. 

Niveis de Salinidade (N): 

N 0 - 1,96 dS/m (testemunha) 

N, - 4,74 dS/m 

N 2 - 7,59 dS/m 

N 3 - 9,49 dS/m 

5 Observacoes e Coleta de Dados 

5.1 Poder Germinativo 

Foi feita leitura semanal ate 42 dias pos-plantio sobre o indice germinativo das mudas 

(percentagem), considerando-se germinada aquela que apresentasse a l
a folha definitiva 

totalmente aberta. Na 3
a

 semana pos-plantio iniciou-se o desbaste das plantulas excedentes, 

deixando apenas as duas melhores plantas, continuando a contagem ate o final do 

experimento. 

5.2 Altura de plantas 

A partir do 47° dia do experimento, foram coletadas os primeiros dados da altura da 

planta, sendo repetidas semanalmente ate o 72° dia. Utilizou-se regua graduada para se 

determinar a altura que correspondia a distancia do colo da planta a folha mais alta. 

5.3 Producao da materia fresca da parte aerea 

Apos o corte das plantas aos 72 dias, determinou-se o peso da materia fresca, 

utilizando balanca eletrica de precisao. 
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5.4 Producao da materia seca da parte aerea 

Aos 75 dias pos-plantio foram colocadas a parte aerea na estufa a 60°C durante 72 

horas para determinacao do peso da materia seca. 

5.5 Producao da materia seca da raiz 

As raizes foram cuidadosamente retiradas do solo, lavadas, pre-secadas ao ar livre e 

colocadas na estufa a 60°C durante 72 horas para obtencao do peso da materia seca da raiz. 

5.6 Determinacao da area foliar 

Determinou-se a area foliar de cada planta atraves de planimetro, obtendo-se valores 

reais das areas em centimetros quadrados. 

6 Analises Estatisticas 

Os efeitos dos diferentes niveis de salinidade para a cuitura da cunha, foram avaliados 

pelos metodos de analise de variancia para delineamento experimental inteiramente 

casualizado, com 4 tratamentos e 4 repeticoes, utilizando-se o programa AS SI STAT 

desenvolvido por SILVA, F. A. (1995), sendo a significancia das diferencas entre medias 

verificadas pelo Teste de TUKEY aos niveis de 5 e 1% de probabilidade. 
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C A P I T U L O IV 

RESULTADOS E DISCUSSAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 Resposta da Cunha aos Niveis de Salinidade 

1. 1 Percentagem Germinativo 

O numero acumulada a cada nivel de salinidade de sementes germinadas da Cunha da 

l
a a 6

a semana nos 4 vasos foram: 

l a semana ( N 0 = 07; Ni = 09;N 2 = 03;N 3 
= 06 sementes germinadas) 

2
a 

semana (N 0 = 21;N, = 16; N 2 = 12; N 3 = 18 sementes germinadas) 

semana (N 0 = 22; N , = 19; N 2 = 14; N 3 = 20 sementes germinadas) 

4
a semana (N 0 = 24; N, = 21 ;N 2 

= 16; N 3 = 23 sementes germinadas) 

5
a 

semana (N 0 = 27; N , = 26; N 2 = 31;N 3 = 29 sementes germinadas) 

6
a 

semana ( N 0 = 34; N i = 36; N 2 = 36; N 3 = 38 sementes germinadas) 

Atingindo-se entao percentagens ate a 6
a

 semana ( N 0 = 85%; Ni = 90%; N 2 = 90%; 

N 3 = 95% de sementes germinadas), embora que o processo de germinacao continuou, 

atingindo a quase 100% em todos os niveis. Mostrando pois que esse niveis de salinidade nao 

afetou o poder germinativo das sementes. 

Conforme as tabelas abaixo, pode-se afirmar que nao houve diferencas significativa 

entre os niveis de salinidade no poder germinativo das sementes de Cunha. 

TABELA 1 - Resumo da analise de variancia dos valores medios do poder germinativo (% 

real) das sementes de Cunha aos 45 dias pos-plantio. 

Fonte de variacao G.L. S.Q. Q.M. F 

Tratamentos 03 200,00 0,67 

0,67 ns 

Residuo 12 1200,00 100,00 

Total 15 1400,00 

ns = nao significativo 
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TABELA 2 - Resumo da analise do teste de Tukey dos valores medios do poder germinativo 

(%) das sementes de Cunha aos 45 dias pos-plantio. 

Niveis de salinidade Medias de tratamentos Medidas estatisticas 

No 85,00 a 

N, 90,00 a 

MG = 90,00 

N 2 90,00 a 

C V % = 11,11 

N 3 95.00 a 

DMS = 21,00 

Medias seguidas pela mesma letra nao diferem estatisticamente ao nivel de 5% de probabilidade. pelo teste de 

Tukey. 

FIGURA 2 - Germinacao acumulada das sementes de Cunha durante 6 

semanas pos-plantio dos varios niveis de salinidade (%) 
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1. 2 Altura de Planta zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O crescimento da Cunha no periodo de 47 a 72 dias apos o plantio esta apresentado 

nas figuras; FIGURA 3 (grafico) e FIGURA 4 (visualizacao), onde se observa que de maneira 

geral, o aumento da concentracao salina do solo, provocou uma pequena reducao no 

crescimento da cuitura, embora que as tabelas (3-4), mostram que nao houve diferenca 

significativa entre os niveis de salinidade, para as alturas das plantas. 

TABELA 3 - Resumo da analise de variancia dos valores medios das alturas (cm) das partes 

aereas aos niveis de salinidade. 

Fonte dc variacao G.L. S.Q. Q.M. F 

Tratamentos 03 130.7344 43.5781 

2.53 ns 
Rcsiduo 12 206.7656 17.2305 

Total 15 337.5000 

ns = nao significativo 

TABELA 4 - Resumo da analise do teste de Tukey dos valores medios das alturas (cm) c 

partes aereas aos niveis de salinidade. 

Niveis dc salinidade Medias de tratamentos Medidas estatisticas 

No 74.1875 a 

MG = 69.8906 

Ni 68.2500 a 

C V % = 5.9392 

N 2 
70,5625 a 

DMS= 8,7170 

N 3 
66,5625 a 

Medias seguidas pela mesma letra nao diferem estatisticamente ao nivel de 5% de probabilidade. pelo teste de 

Tukey. 
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FIGURA 4 - Visualizacao das alturas da parte aerea de cada cuitura aos niveis de salinidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. 3 Producao da Materia Seca da Raiz 

FIGURA 5 - Visualizacao dos comprimentos das raizes de cada cuitura aos niveis de 

salinidade 
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Cornforme pode se observar na visualizacao, o aumento de salinidade do solo, 

provocou uma reducao bastante acentuada no tamanho da raiz, sendo verificado atraves das 

tabelas (5-6) as diferencas significativas entre os niveis de salinidade, em relacao aos pesos (g) 

da materia seca das raizes. 

TABELA 5 - Resumo da analise de variancia dos valores medios dos pesos (g) da materia 

seca da raiz aos niveis de salinidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte de variacao G.L. S.Q. Q.M. F 

Tratamentos 03 0.1418 0.0473 

7.22 " 

Rcsiduo 12 0.0785 0,0065 

Total 15 0,2203 

* * = teste F significativo aos niveis a 1% de probabilidade 

TABELA 6 - Resumo da analise do teste de Tukey dos valores medios dos pesos (g) da 

materia seca das partes aereas aos niveis de salinidade. 

Niveis dc salinidade Medias de tratamentos Medidas estatisticas 

No 0,4875 a 

MG = 0.3469 

N, 0,3450 ab 

CV% = 23.3206 

N 2 
0.3325 ab 

DMS = 0,1699 

N 3 
0.2225 b 

Medias seguidas pela mesma letra nao diferem estatisticamente ao nivel de 5% de probabilidade. pelo teste de 

Tukey. 

1. 4 Producao da Materia Fresca da Parte Aerea 

Nas tabelas (7-8), encontra-se os dados referentes aos efeitos dos niveis de salinidade no peso 

da materia fresca da parte aerea da Cunha, mostrando que nao ocorreu diferencas 

significativas entre os niveis de salinidade, para esse dado analisado. 
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TABELA 7 - Resumo da analise de variancia dos valores medios dos pesos (g) da materia 

fresca das partes aereas aos niveis de salinidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte de variacao G.L. S.Q. Q.M. F 

Tratamentos 03 8,6423 2,8808 

1,44 ns 

Residuo 12 24.0607 2.0051 

Total 15 32,7029 

ns = nao significativo 

TABELA 8 - Resumo da analise do teste de Tukey dos valores medios dos pesos (g) da 

materia fresca das partes aereas aos niveis de salinidade. 

Niveis de salinidade Medias de tratamentos Medidas cstatisticas 

N 0 7,6050 a 

MG = 6.9750 

N, 7,0450 a 

C V % = 20,3011 

N 2 7,4950 a 

DMS = 2,9736 

N 3 5,7550 a 

Medias seguidas pela mesma letra nao diferem estatisticamente ao nivel de 5% de probabilidade, pelo teste de 

Tukey. 

1. 5 Producao da Materia Seca da Parte Aerea 

Verifica-se nas tabelas (9-10), os dados referentes aos efeitos dos niveis de salinidade no peso 

da materia seca da parte aerea da Cunha, mostrando que nao houve diferencas significativas 

entre os niveis de salinidade. 

TABELA 9- Resumo da analise de variancia dos valores medios dos pesos (g) da materia seca 

das partes aereas aos niveis de salinidade. 

Fonte de variagao G.L. S.Q. Q.M. F 

Tratamentos 03 0.6616 0,2205 

3,44 ns 

Residuo 12 0.7689 0,0641 

Total 15 1.4306 

ns = nao significativo 
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TABELA 10- Resumo da analise do teste de Tukey dos valores medios dos pesos (g) da 

materia seca das partes aereas aos niveis de salinidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Niveis de salinidade Medias de tratamentos Medidas estatisticas 

No 1,5700 a 

MG = 1,3313 

N, 1,3425 a 

C V % = 19,0151 

N 2 
1,4025 a 

DMS = 0,5616 

N 3 
1,0100 a 

Medias seguidas pela mesma letra nao diferem estatisticamente ao nivel de 5% de probabilidade, pelo teste de 

Tukey. 

1. 6 Determinacao da Area Foliar 

TABELA 11 - Resumo da analise de variancia dos valores medios da area (cm
2) foliar aos 

niveis de salinidade. 

Fonte de variagao G.L. S.Q. Q.M. F 

Tratamentos 03 25176,1250 8392,0420 

4,21" 

Residuo 12 23945.875 1995,4896 

Total 15 49122,000 

* = teste F significativo aos niveis a 5% de probabilidade 

TABELA 12 - Resumo da analise do teste de Tukey dos valores medios da area (cm
2) foliar 

aos niveis de salinidade. 

Niveis de salinidade Medias de tratamentos Medidas estatisticas 

No 303,625 a 

MG = 244,5000 

N, 249,500 ab 

C V % = 18,2703 

N 2 
231,375 ab 

DMS = 93,8089 

N 3 
193,500 b 

Medias seguidas pela mesma letra nao diferem estatisticamente ao nivel de 5% de probabilidade, pelo teste de 

Tukey. 
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Nas tabelas (11-12), encontra-se os dados referentes aos niveis de salinidade na area 

foliar da Cunha aos 75 dias pos-plantio. Observa-se que, de maneira geral, o aumento da 

salinidade no solo proporcionou uma reducao bastante acentuada na area foliar das plantas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Numero de Folhas 

Para efeito de analise, as tabelas (13-14) demonstra que nao houve diferencas 

significativas entre os niveis de salinidade para o numero de folhas. 

TABELA 13 - Resumo da analise de variancia dos valores medios dos numeros de folhas 

(unid.) das plantas aos niveis de salinidade. 

Fonte de variacao G.L. S.Q. Q.M. 

Tratamentos 

Residuo 

03 

12 

87.6875 

126.2500 

29.2292 

10.5208 

2.78 ns 

Total 15 213.9375 

ns = nao significativo 

TABELA 14 - Resumo da analise do teste Tukey dos valores dos numeros de folhas (unid.) 

das plantas aos niveis de salinidade. 

Niveis de salinidade Medias de tratamentos Medidas estatisticas 

No 33,00 a 

MG = 30,4375 

N, 30.25 a 

CV% = 10,6565 

N 2 
31.75 a 

DMS= 6,8115 

N 3 
26.75 a 

Medias seguidas pela mesma letra nao diferem estatisticamente ao nivel de 5% de probabilidade. pelo teste 

Tukey. 

Os folhas da cuitura em estudo variavam em numeros de foliolos, apresentando de 3 a 

5 foliolos cada. 



C A P I T U L O V 

Conclusoes e Recomendacoes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Atraves dos resultados das analises estatistica e das figuras, realizadas neste 

trabalho, podemos afirmar que a Cunha mostrou um bom desenvolvimento, apesar 

dos varios niveis de salinidade aos quais se submeteu. 

O presente estudo, permite enumerar as seguintes conclusoes: 

1. Durante o periodo em avaliacao, o poder germinativo das sementes de Cunha 

nao foi afetado pelo aumento da concentracao salina no solo. 

2. As caracteristicas da cuitura estudada, tais como: altura, peso da materia fresca e 

seca da parte aerea e numero de foliolos, nao mostraram resultados 

significativos, podendo-se dizer que nao foram afetadas pelos niveis de 

salinidade. 

3. Quanto ao peso da materia seca das raizes, demonstra-se que os niveis de 

salinidade afetaram a parte radicular da cuitura Cunha, e existiu diferencas 

significativas a nivel de 1% de probabilidade entre os tratamentos. 

4. A area foliar, mostrou resultados significativo a 5% de probabilidade e as 

diferencas evidenciadas pelo teste de Tukey, verificou-se entre a testemunha (N 0) 

e o nivelzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (N3). 

Para futuros experimentos de efeito da salinidade no desenvolvimento da 

Cunha, recomenda-se direcionar o estudo a outros niveis de salinidade, superiores 

ao estudado, usar agua salina, analisar a cuitura ate a producao e tambem em 

condicoes de campo, para que se possa avaliar a salinidade limiar e determinar se a 

cuitura e tolerante a salinidade. 
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