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Neste trabalho} como o l 

des cvigao dos calculos, mencione-i 

le que desejav se apvofundav um p 

cito alguns dados bibliogvaficos 

magoes a altuva de condicionav o 

oulos.

eitov pode obsevv av, nao fiz 

apenas os vesultados. Aque- 

ouoo mais, em anexo a este 

que -ivao pvopovctonav infor- 

desenvolvimento de tais cal-

No decovvev desse es tag-to3 fovam detevminados pavame 

tv os que cavactevizam as analises qutmicas e ftsicas do soloj 

tambem, fez-se analyses de agua.como
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£ de fundamental import and. a na implantagao de urn 

sistema de irrigagdo para qualquer que seja o tipo de cultura, como 

tambem3 qualquer que seja o tipo de sistema de irrigagao, principal 

mente em regioes dridas e semi-aridas onde ha maior predominancia ' 

de solos salinos e sodicos, o conhecimento de certas caracteristi - 

casj tais como: textura3 densidade, porosidade3 capacidade de cam - 

po3 ponto de murchamento3 etc3 que sao determinados atrates de para 

metros quimicos e fisicos do solo. Como tambem3 e indispensavel a 

analise da agua3 porque se esta nao for de quali'dade adequada3 pode_ 

ra futuramente comprometer os elementos que compoem o solo e ate ' 

mesmo3 no periodo de aplicagao3 chegar a afetar a cultura.



awAe j t s e  m  A@m

1 -  In t i r odugao

Ila pratdca da drrdgagao 3 a longo prazo3 a qualddade da 

agua e um dos fatores mads dmportantes. Pequenas quantddades de 

soluto podem em projetos de drrdgagao mal elaborados formar uma 

area fertdl em um solo saldno de badxa produtdvddade. Quando o 

agrdcultor da oonta do problema, mudtas vezes e tarde demais , 

pods a vecuperagao de solos saldnos ou saldndzados e ddfdodl , 

demovada e ddspenddosa.

Gevalmente nas regdoes onde a dr rdgagao se faz neoessa 

rda, a agua apresenta-se com altas concentragoes de sads e o 

proprdo solo pode tambem apresentar problemas de saldnddade. Es 

tes fatos tornam dmportante o manejo racdonal da agua na agrd - 

cultura e dsto dmpldca um cuddado especdal com a qualddade da 

agua.

Tanto a concentragao quanto a qualddade dos solutos ’ 

sao dmportantes. A concentragao geralmente e meddda em forma to_ 

tal3 nao levando em conta as especdes de dons ( solutos ) pre - 

sentes. Ela e meddda atraves da condutdvddade eletrdca da agua, 

pods a agua pura e um dsolante eletrdco e, quanto mads dons ne- 

la estdver em pr esentes 3 tanto mador e sua condutdvddade eletrd

ca .

Quanto a qualddade do don, os efedtos sao vardos. Quan 

do um solo e drrdgado com agua de alto teor em soddo3 desenvol- 

ve-se uma conddgao de solo soddco3 que devddo a ddspersao das 

argdlas ddmdnud mudto a permeabdlddade do solo a agua. Aparece ' 

um desequdlibrdo do soddo com r espedto ao Ca e Mg que tambem ' 

tern efedtos nutrdcdonads. A qualddade da agua com respedto ao 

Na e3 geralmente3 avaldada atraves da relagao soddo/calcdo + 

magnesdo3 desdgnada por RAS ( razao de adsorgao de soddo ).

RAS - soddo

oalcdo + magnesdo

2
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2 - M&itodoZcô -ia

Para a determinagao da condutividade eZetrica, pH , 

ca Zcio, magnesio, sodio, potassio, oloreto 3 bicarbonate) e sulfato 3 

foi usada a metodoZogia de Richards - 1954, com aZgumas interpreta - 

goes feitas por SaZassier Bernardo3 Ayers e Branson.

3 — M&su ZHadto®

3.1 - Condutividade eZetrica: CE = 580 unhos/cm

3.2 - CaZcio Ca + + = 1,86 me/1

3.3 - CaZcio + magnesio Ca++ + Mg++ = 4,45 me/1

3.4 - Magnesio Mg++ = 2,59 me/i

3.5 - Sodio Na+ = 2,1 me/i

3.6 - Potassio K+ = 0,126 me/i

3.7 - CZoreto Cl = 2,75 me/i

3.8 - Carbonato CO- — 0,4 me/i

3.9 - Bicarbonato HCO^ = 1,9 me/i

3.10 - Determinagao do pH pH = 7,5

3. 11 - SuZfato ausente

3.12 - Razao de ads or gao de sodio RAS = 1, 41

3.13 -

3.14 -

Razao de adsorgao de sodio ajustada RASa/ust = 2,76 

Tipo de agua C ^3.14
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Disaussao

Baseando-se na classificagao proposta pelo "U.S. Salinity 

Laboratory Staff - U.S.D.A. Agriculture Handbook n9 60, segundo Sa - 

lassier Bernardo pode se observar que a agua tern um perigo de salinf 

zagao medio e um baixo perigo de sodio. Agua essa que, com relagao ' 

ao perigo de salinizagao, pode ser usada sempre que houver um grau 

moderado de lixiviagdo. Plantas com moderada tolerancia aos sais po- 

dem ser cultivadas , na maioria dos casos, sem praticas especiais de 

controle de salinidade e quanto ao perigo de sodio, pode se afirmar’ 

que, com pequena possibilidade de alcangar niveis perigosos de sodio 

tr ocave 1.

Ultimamente, fa existe uma classificagao bem mais preci - 

sa, segundo Ayeres e Branson, que e a Razao de Adsorgao de Sodio A - 

fustada ( RASafust ). Esta se baseia em quatro areas probiemas :sali

nidade, p ermeabilidade, toxicidade e diversos, em que os pr oblemas ' 

estao associados com a quantidade total de sais soluv eis na agua pa

ra irrigagdo, ou sefa agua com CE < 750 pode ser usada para irriga - 

gdo sem problemas, com CE entre 750 e 3000 e uma agua que fa passa 

acumular problemas e uma agua com CE > 3000 e uma agua que nao deve 

ser usada para irrigagdo, visto esta causar grandes problemas. Ja os 

pr oblemas de permeabilidade, estao normalmente associados com as a - 

guas para irrigagdo que contenham elevada concentragao de sodio, em 

relagao a calcio e magnSsio. Para isso foi determinado que, agua que 

tenha CE > 500 e RASafust < 6, para irrigagdo, e uma agua que pode 

ser usada sem problemas, com CE < 500 e RASafust entre 6 e 9, e uma 

agua que fa comega a acumular alguns problemas, por isso esse tipo 

de agua para irrigagdo fa requer um certo grau de restrigoes e aguas 

com CE < 200 e RAS > 9, tendo vista que esta causar grandes proble - 

mas, nao deve ser usada para irrigagdo, e quanto aos problemas de 

toxicidade, observaram que, certos elementos, mesmo em concentragoes 

baixas, tern efeitos tdxicos para certos vegetais sensiveis. Aqui, os 

autores fizeram suas interpretagoes de acordo com o tipo de emprego 

da agua ou sefa, se absorgao pelo sistema radicular ou se absorgaope_ 

lo sistema foliar, o que aqui nao irei descrever seus graus de limi-
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tagdes3 porque ja estao bem olaro no Manual de Irrdgagao de Salas 

sder Bernard o.

1 - Awmldse Quz-m£<sa

1.1 - Introdugao

0 adv ento dos metodos qudmdoos para a extragao dos 

nutrdentes do solo so fod posstvel a partdr de 1840 depots que 

Lieoig estabeleeeiL. que as plantas se aldmentavam dos elementos ' 

miner ads retdrados da terra.

Fdtts e Nelson - 19S63 defdndram assdm os objetdvos 

dos metodos exdstentes para a analdse qulmdca dos solos:

1 - Preddzer a probabdlddade de se obter uma respos 

ta economdca a aplvoagdo dos fertdldzantes.

2 - Ajudar a avaldagao da pr odutdv dd ade do terreno: 

o teor de materd)a orgdnd'ca3 o pH e o nlvel dos nutr<bentes dao 

boas dnddoagoes a respedto do potencdal do solo para garantdr 

oolhedtas aompensadoras.

3 - Determdnar as conddgoes espeodfdoas do terreno 

que podem ser melhoradas meddante a addgao de oorr etdv os ou a 

dntrodugao de determdnadas pratdcas culturads .

1.2 - Metodologda

Para a determdnagao da condutdvd'dade eletrdca do ex 

trato de saturagao3 Calcdo3 Magnesdo3 Cdlcvo + Magnesdo3 Soddo
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Potassio, Alumtnio e Hidr ogenio, foi usada a metodologia de Ri 

claards - 1954, com algumas interpretagoes feitas por E. Mala - 

volta <§ Brady, Nyle C.

1.3 - Resultados

CEes = 03 41 mmhos/25 PC

1.4 - Elementos de Base

1.4.1 Elementos Tr ocaveis

. Ca - 23 39 me/lOOg 

. Mg — 13 04 me/lOOg 

. Ca + Mg - 3,43 me/lOOg

1.4.2 Elementos Insoluveis

. Na — 0,42 me/lOOg 

. K =0,78 me/lOOg 

. Soma de base(S) = 4,63 me/lOOg

1.4.3 - Elementos Acidos

Ai = 0, 05 me/lOOg 

H - 1,6 me/IQ 0 g

Somatorio de Cations Tr ocaveis (T) = 6,23 

me/I00g

Per centagem de Sodio Inter cambiav el (PSI) 

- 6, 7 4%

1.4.4 - Classificagao do Solo com Respeito a Salini-

dade.

SOMA CBEss mimhos/tsm <m 25> &C PSI pM

Salino >4 <15 <8, 5

Salino Sodico >4 >15 raramente >

Sodico <4 >15 >8, 5

Normal <4 <15 —
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1.4.5 - Elementos Soluveis

. Ca = 3,25 me/i 

. Ca + Mg = 6 me/l 

. Mg = 2,75 me/l 

. Na - 2,4 me/Si 

. K - 4,1 me / i 

. HAS = 1,38 

PSI - 0, 77 

. CO2 - ausente 

. SCO^ - 0,05 me/1 

. C £ - 0, 5 me / £

1.5 - Diseussao

Do ponto de vista de salinidade, o solo apresenta 

uma CEes < 4 e uma PSI < 15, logo pode-se concluir que o solo 

e urn "solo normal". Como tambem, tendo em vista sua capaoida- 

de de Trooa de Cation Ionica (T), ser igual a 6,23 me/lOOg , 

conolui-se que o solo tern argila de bqixa atividade.

2 - Fertilidade

2.1 - ResuItados

K = 304, 2 ppm 

. PpO5 - 12,14 ppm

2.2 - Disaussao

Para a recomendagao de adubagao, de posse de Potas 

sio K - 304,2 ppm e Fosforo P2O5 - 12,24 ppm, entra-se na ta- 

bela de Ntveis Crttiaos . Como o Fosforo esta 11 e 20 ppm, en- 

tao elel tern urn teor medio, ja o Potassio e maior que 135 ppm 

entao ele tern um teor muito alto. Determinado os teores Medio 

e Muito Alto de Fosforo e Potassio, que com os seus respecti- 

vos niveis tabelados, determina-se a formula para adubagao , 

ou seja ( 2:3:0 ). Mediante esta formula e com base em ta -
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betas que classificam,; as cultur as de acordo com os niveis de 

adubagao, pode se determinar a neces sidade de nitrogenio e Fos 

foro por hectare e como o Potassio deu muito alto, o solo ' 

nao necessita da adubagao do mesmo.

Exermplo

Batatinha, cana, banana e cebola, tem unidade basi- 

ca de 30 kg/ha e como mediante analise, se determinou que a 

proporgao era de ( 2:3:0 ). Entao, necessita-s e de Eitrogenio= 

60 kg/ha, fosforo = 90 kg/ha e potassio3 como ja foi explicado 

nao e necessario.

AMAl ISE WtSIEA

1 -  MetwdkwliogTLcai

Para a determinagao de limo + argila3 limo3 areia 3 

densidade aparente3 densidade real3 capacidade de campo e ponto de 

mur chamento3 a metodologia aqui obedecida foi a de Richards - 1954 3 

com algumas consultas em Salassier Bernardo.

2 - Resutta'&@&

. Limo + argila = 213 92%

. Argila = 1 1392%

. Limo = 10%

Areia = 78, 08%

. Umidade equivalente = 7,79%

. Umidade natural = 1,8%

• Densidade aparente - 1,53 g/cm1 2 3 

. Densidade real = 2,53 g/cm3 

Capacidade de campo - 10,12%

. Ponto de murchamento - 5,29%
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3 - Discussdo

De posse dos dados de limo, argila e areia e possi- 

vel se classif icar o solo, ou seja: entrando no grafico com a percen 

tagem de limo traga-s e uma paralela em relagao a percentagem de argi 

la e com a percentagem de argila traga-s e uma paralela em relagao a 

percentagem de areia. Feito isto foi determinado que o solo e "Fran

co Arenoso".

COMCLUSAO

Finalmente concluindo, devo salientar ao leitor 

que algumas discrepancies nos resultados aqui mencionados, foram 

decorrencia da utilizagao de mais de urn tipo de solo.
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