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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Considerando o avango da degradagao do solo que compromete severamente a 

qualidade de vida e a seguranga alimentar, sobretudo nas areas dos agroecossistemas 

familiares da regiao semiarida, e fundamental que as pesquisas possibilitem alternativas 

viaveis aos agricultores, para o estabelecimento do equilibrio economico, ecologico e 

social da regiao. Nesse sentido e importante identificar especies forrageiras de ciclo 

curto que possam contribuir para alimentagao animal e a promogao da fertilidade dos 

solos, apontando a melhor forma de produgao e espagamento para produgao de 

biomassa das forrageiras de ciclo curto, para promover uma produtividade que seja 

interessante aos produtores locais. Objetivou-se avaliar a fitometria do milheto zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Pennisetum glaucum L.) e do sorgo (Sorghum bicolor L.) produzidos sob adubagao 

organica e em dois espagamentos, quando cultivados no Cariri da Parafba. O 

experimento foi conduzido no Centra de Desenvolvimento Sustentavel do Semiarido 

(CDSA), em urn LUVISSOLO CROMICO Ortico tipico. Utilizou-se o delineamento 

experimental em parcelas, com quatro repetigoes. Os tratamentos foram dois sistemas 

de espagamento e duas culturas. Os resultados da pesquisa apontam que a diminuigao 

do espagamento influenciou o crescimento em altura das duas culturas, e, embora o 

sorgo tenha apresentado melhores valores, o milheto evidenciou-se como boa forrageira 

para produgao de biomassa verde. Em fungao dos resultados e considerando a 

demanda por especies forrageiras de ciclo curto, atrelado a necessidade de 

conservagao dos solos dos agroecossistemas familiares, e possfvel recomendar o uso 

do milheto, sem perdas ao agricultor, em fungao de suas potencialidades, de sua 

tolerancia as condigoes edafoclimaticas locais e da potencialidade de uso da cultura em 

qualquer um dos estadios fenologicos, pela ausencia de acido cianfdrico (HCN) e de 

taninos, que sao toxicos para o gado, alem de que o milheto supera o sorgo em proteina 

bruta, sendo excelente alternativa para produgao de palhada. 

Palavras-Chave: Milheto. Sorgo. Agroecossitemas. Espagamentos. 



A B S T R A C T zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Considering the advance of soil degradation that severely compromises the quality of 

life and food security, sobreturo in the areas of family agro-ecosystems of semiarid 

region, it is essential that research enable viable alternatives for farmers, for the 

establishment of economic, ecological and social balance of region. In this sense it is 

important to identify forage species with a short cycle that can contribute to animal feed 

and the promotion of soil fertility, identifying the best means of production. It is important 

to know the best spacing for biomass production of short-cycle fodder, to promote a 

productivity that is interesting for local producers. This study aimed to evaluate the 

fitometria of pearl millet and sorghum produced under organic fertilization and in two 

spaces, when grown in Cariri of Paraiba. The experiment was conducted in a Luvisol. It 

was used the experimental randomized block design, with four replications. The 

treatments were two spacings, and two fodder. The survey results indicate that the 

reduction in spacing influenced the growth in height of the two cultures, and although 

the sorghum has shown higher values, millet was evident as good fodder for the 

production of green biomass. Depending on the results and considering the demand for 

forage species of short cycle, linked the need for conservation of the family agro soils, it 

is possible to recommend the use of millet without losses to the farmer, due to its 

potential, its tolerance conditions edaphoclimatic local and culture has potential use in 

any of the phenological stages, by the absence of hydrogen cyanide (HCN) and tannins 

that are toxic to cattle, and that millet exceeds sorghum in crude protein, being great 

alternative for the production of straw. 

Keywords: Pearl Millet. Sorghum. Agro-ecosystems. Spacings. 
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1 INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

No semiarido da Parafba, na microrregiao do Cariri, a degradacao do solo 

avanca severamente, comprometendo a qualidade de vida e a seguranga alimentar. 

Nesse cenario de agressoes a natureza e relevante e indispensavel que as pesquisas 

direcionem seu olhar para possibilitar alternativas aos agricultures viaveis ao do 

equilibrio economico, ecologico e social da regiao. 

A regiao e eminentemente rural, com expressivo numero de produtores de 

rebanhos de caprinos, em sua maioria, alem da bovinocultura leiteira e a 

ovinocaprinocultura, que desenvolvem-se em propriedades pequenas baseadas no 

sistema de produgao familiar, com pouco investimento e uso de tecnologias que 

poderiam aumentar a produtividade dos animais, principalmente no quesito 

alimentagao. 

Nesta condigao, suplementagao dos animais com alimentos concentrados 

muitas vezes torna o sistema inviavel economicamente e o uso de praticas que 

permitam maior utilizagao de volumosos de qualidade, verdes ou conservados, na dieta 

dos animais, e uma opgao valiosa para aumentar a lucratividade do sistema. 

Considerando esse cenario e importante identificar especies forrageiras de ciclo 

curto que possam contribuir para alimentagao animal e a promogao da fertilidade dos 

solos. Nesse sentido, o milhetozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Pennisetum glaucum (L.) R.BR), forrageira de clima 

tropical, anual, surge como alternativa de forragem para intensificar a produgao animal 

(SIMILI et al, 2008) e suprir as necessidades da agricultura familiar, sobretudo em 

periodos de escassez de agua associado a problematica da devastagao da palma, 

cultura com maior potencial de exploragao na regiao do Cariri, situagao que tern 

afetado drasticamente a produgao agropecuaria da regiao. O milheto e urn cereal de 

grande importancia mundial, sendo considerado uma excelente alternativa para a 

produgao de graos e forragem (CAFE et al., 2002) por sua boa aceitagao por parte do 

animal, capacidade de rebrota e teor de proteina. 

Alem do milheto, outra especie de largo uso pelos agricultores e o sorgo 

(Sorghum bicolar) que tern sido uma excelente opgao para produgao de graos e 

forragem em todas as situagoes em que o deficit hidrico e as condigoes de baixa 



fertilidade dos solos oferecem maiores riscos para outras culturas, notadamente o 

milho. 

Nos ultimos anos a cultura do sorgo apresentou expressiva expansao, atingindo 

em 2010/2011, uma area plantada estimada proxima a dois milhoes de hectares, 

segundo dados da Associagao dos Produtores de Sementes (APPS 1 ) . Esse 

crescimento e explicado, principalmente, pelo alto potencial de producao de graos e de 

forragem da cultura, alem da sua extraordinaria capacidade de suportar estresses 

ambientais. 

O uso do sorgo para silagem se justifica por suas caracteristicas agronomicas. 

Seus diferenciais sao a grande produgao de forragem, a maior tolerancia a seca e ao 

calor, a capacidade de explorar urn maior volume de solo e por apresentar um sistema 

radicular abundante e profundo. Outra caracteristica positiva e a possibilidade de se 

cultivar a rebrota, com produgao que pode atingir ate 60% do seu potencial no primeiro 

corte quando submetido a manejo adequado (SERAFIM, 2000). 

E importante conhecer o melhor espagamento para produgao de biomassa das 

forrageiras de ciclo curto, para promover uma produtividade que seja interessante aos 

produtores locais, por isso, o objetivo da pesquisa foi avaliar a fitometria do milheto e 

do sorgo produzidos sob adubagao organica e em dois espagamentos, cultivados no 

Cariri Paraibano. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 lutps://wvm.infoteca.cnptia.embrapa.br/iiifoteca/bitstreaiii/doc/921108/1/circl 721.pdf 
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2 REVISAO DE L ITERATURA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1 O SOLO NO CONTEXTO DA AGROECOLOGIA 

O termo Agroecologia surgiu como saber e modelo de conhecimento durante a 

decada de 1970 e passou a ser usado no meio cientffico para designar uma agricultura 

diferente da proposta pela Revolugao Verde. 

Para Gliesmann (2008) a Agroecologia diz respeito a aplicagao de conceitos e 

principios ecologicos no desenho e manejo de agroecossistemas sustentaveis, 

compreendendo agroecossistemas como um local de producao agricola - uma 

propriedade agricola, ou, no dizer de Casado; Sevilla-Guzman; Molina (2000), um 

"ecossistemas artificializados pelas praticas humanas atraves do conhecimento, da 

organizacao social, valores culturais e tecnologia (...) que resulta ser uma construcao 

social produto da co-evolugao entre as sociedades humanas e natureza". 

Na compreensao dos agroecossistemas e fundamental perceber o componente 

fundamental para a producao agricola: o solo, cujo processo de fomagao pode levar 

milhares de anos para acontecer. Tudo parte do principio da rocha-mae e os processos 

naturais que vao acontecendo, chamado de intemperismo, ate se transformar num 

ambiente propicio para geragao das primeiras formas de vida. Dependendo do uso e 

do manejo adotados esse componente fundamental dos ecossistemas terrestres pode 

degradar-se rapidamente, sendo levado a exaustao de sua capacidade de suporte. 

No sistema de manejo convencional, o solo e considerado somente como suporte 

fisico para as plantas. Esse sistema foi disseminado em todos os continentes e se 

baseia no emprego de pacotes quimicos destinados a nutrir as plantas cultivadas. A 

verdade, porem, e que sao manejos que matam os solos. Na Agroecologia o solo deve 

ser visto como o elemento essencial para geragao de vida e consequente produgao. 

Sem ele, seria impossivel produzir nossos alimentos, etc.. Portanto, devemos ter um 

grande cuidado e preocupagao com a sua manutengao (PRIMAVESI, 2008). 

O solo pode ser entendido como um organismo vivo, pois abriga milhares de 

microrganismos, como bacterias e fungos e outros, como minhocas e besouros, que 
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tern diversas funcoes no solo, alimentando as plantas que, por sua vez, alimentam 

esses organismos, fechando, assim, ciclos que garantem nossa existencia. 

Um solo vivo pressupoe a presenga de variadas formas de organismos interagindo 

entre si e com os componentes minerals e organicos do solo. Essa dinamica biologica 

exerce uma fungao essencial na agregagao do solo, de modo a torna-lo grumoso e 

permeavel para o ar e para a agua. Alem disso, sao esses organismos que mobilizam 

os nutrientes e os disponibilizam para as plantas (PRIMAVESI, 2008). 

A vida, qualidade e fertilidade do solo devem ser atribuidas pela capacidade do 

ecossistema em gerar vida de forma sustentada. A concepgao antiga que a fertilidade 

do solo dependia exclusivamente da quimica ja ha anos vem mostrando ser 

equivocada. Um ecossistema e definido por componentes vivos e nao vivos e pela sua 

capacidade de gerar vida. Os fatores para isso sao suprimento de luz, agua, oxigenio, 

carbono, nutrientes minerals, combinados no caso do agroecossistema, as boas 

praticas no manejo do solo e sua fertilidade. 

Na Agroecologia estas praticas sao trabalhadas a partir do uso de compostagem, 

adubos organicos, adubos verde, consorcios diversificados e rotagao de plantas. 

Podemos sim, utilizar o exemplo de uma floresta e toda a sua interagao, entre solo, 

plantas e animais, demonstrando sua grande biodiversidade e equilibrio (PRIMAVESI, 

2006). 

Segundo os autores, a evaporagao, ciclagem de nutrientes, translocacao, 

decomposigao de materia organica ocorrem em todos os solos e os mesmos alteram-

se em fungao do uso e manejo adotados. Estes processos alteram a funcionalidade 

dos ecossistemas (JUMA, 1999). 

2.2 AGRICULTURA FAMILIAR E A CONSTRUQAO DA SUSTENTABILIDADE 

Principal responsavel pela comida que chega as mesas dos brasileiros, a 

agricultura familiar responde por cerca de 70% dos alimentos consumidos em todo o 

Pais. Merece destaque que o segmento da agricultura familiar se desenvolve e persiste 

ate hoje, evidenciado na significativa quantidade de mao-de-obra relativa a fami'lia 



empregada no campo e a diversidade (em quantidade e qualidade) de produtos 

oferecidos, por este segmento, para atender as demandas do mercado consumidor 

interno e mesmo o externo (FINATTO; SALAMONI, 2008). 

As definigoes politicas da agricultura familiar tomam como base que a grande 

maioria das tarefas do estabelecimento sao realizadas pela familia. A mao-de-obra 

assalariada e um evento raro. A definicao impoe restrigoes quanta ao tamanho do 

estabelecimento ou do negocio para eliminar os grandes estabelecimentos 

administrados pela familia (ALVES, 1997). 

Segundo a FAO/INCRA, os criterios estabelecidos para delimitagao do universo 

familiar foram que a diregao dos trabalhos no estabelecimento fosse exercida pelo 

produtor; a Unidade de Trabalho Familiar (UTF 2 ) fosse superior a Unidade de Trabalho 

Contratado (UTC) e a area total do estabelecimento fosse menor ou igual a area 

maxima regional (GUANZIROLLI, 2001). 

Pelo Censo Agropecuario de 2005-2006 (IBGE, 2009), os agricultores familiares 

foram resonsaveis pela ocupagao de 85,2% dos estabelecimentos, 30,5% da area e 

por empregar 76,9% do pessoal da agricultura. 

Veiga (2001) considera a agricultura familiar um universo profundamente 

heterogeneo, tanto em termos de disponibilidade de recursos, acesso ao mercado, 

capacidade de geragao de renda e acumulagao. 

Segundo Buainain (2003) agricultura familiar tambem apresenta diversidade 

regional: no Brasil, 39,8% dos estabelecimentos familiares tern menos de 5ha, 30% tern 

entre 5 a 20 ha e 17% estao na faixa de 20 e 50 ha. A area media dos 

estabelecimentos familiares e de 26 ha, e o tamanho medio varia de regiao para regiao; 

na regiao Nordeste os estabelecimento tern a menor area media (17ha) e os da regiao 

Centro-Oeste a maior (84ha). 

Diante das buscas por novos sistemas produtivos e organizacionais que primem 

por estrategias produtivas sustentaveis, o segmento da agricultura familiar apresenta 

2 A Unidade de Trabalho Familiar foi definida como igual ao pessoal ocupado da familia de 14 anos a mais, somado 

ao pessoal ocupado da familia de menos de 14 anos, dividido por dois; e Unidade de Trabalho Contratado igual aos 

salarios somado ao valor da quota-parte entregue a parceiros empregados acrescidos dos servigos de empreitada de 

mao-de-obra, dividido pela diaria estadual multiplicado por 260 dias. 
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caracterfsticas compatfveis com o ideario da sustentabilidade e da Agroecologia 

(SACHS, 1993; SACCO DOS ANJOS, 2003). 

Ao trabalhar movida por uma logica especifica, a agricultura familiar possui 

valores 

construidos na unidade produtiva, decorrentes de uma simbiose entre o ecossistema e 

o agricultor que trabalha diretamente na terra. 

Segundo Gliessman (2005), a agricultura familiar com suas caracterfsticas 

especificas de organizacao, como a utilizagao de mao-de-obra familiar e menor 

dimensao territorial da unidade produtiva, favorece o sistema de produgao 

agroecologico, que tern como base os tres componentes mais importantes da 

sustentabilidade: fundamentacao em princi'pios ecologicos, viabilidade economica e 

equidade social. 

A relacao do agricultor familiar com sua terra nao se pauta apenas na produgao 

para a comercializagao da produgao, mas ele se identifica com o lugar que trabalha e 

vive. Em muitos casos, foi no mesmo "pedago" de terra que seus antepassados 

viveram, o que torna o lugar carregado de um sentimento de posse e identificagao 

(valores simbolicos). Nesse sentido aponta Franklin (1969), 

Uma das principals diferencas entre o produtor familiar e o empresario 
capitalista e que o primeiro precisa produzir, de certa forma, 
independentemente do mercado, pois ele e sua familia vivem dos produtos 
da terra, enquanto que o segundo pode decidir mais livremente onde e como 
investir seu capital. Ao mesmo tempo, enquanto que o empresario capitalista 
pode despedir empregados considerados 'excedentes', numa logica de 
racionalizacao economica, o produtor familiar nao pode fazer o mesmo com 
seus trabalhadores, membros de sua familia: seu comprometimento de 
trabalho pode ser considerado como total; seu objetivo e maximizar a 
utilizagao de trabalho em lugar de maximizar o lucro ou algum outro 
indicador de eficienciazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (apud BRUMER, 1994, p. 90). 

O agricultor familiar e, pois, importante ator, de transformagao na medida em 

que pode alterar seus sistemas produtivos, seus cultivos, a utilizagao de insumos, de 

acordo com suas necessidades sem precisar contratar mao-de-obra extra, nem 

dispensar a existente, pois o grupo familiar e que orienta as mudangas no sistema 

produtivo. 



Por isso, os agricultures familiares, sao considerados essenciais para a 

produgao de alimentos tanto da populagao rural quanto urbana. O pequeno agricultor 

ocupa hoje papel decisivo na cadeia produtiva que abastece o mercado 

brasileiro: mandioca (87%), feijao (70%), carne suina (59%), leite (58%), carne de aves 

(50%) e milho (46%) sao alguns grupos de alimentos com forte presenga da agricultura 

familiar na produgao. 

As atividades agricolas interferem na dinamica dos solos manipulando o fluxo de 

energia, ciclo hidrologico, e a dinamica de nutrientes (SANTOS; REICHERT, 2006). 

Estando o ser humano, inserido no ecossistema e suas atividades dependerem 

dos recursos naturais, o conhecimento das aptidoes de cada solo, de suas 

caracterfsticas intrfnsecas, seus fatores de impacto e sua resiliencia atraves de um 

processo educacional sao fundamentals para o desenvolvimento de uma consciencia 

ecologica a cerca do solo e do que o mesmo representa para a humanidade. 

Os agroecossistemas familiares tambem representam tragos compativeis com 

os principios do desenvolvimento sustentavel. A identificagao e a sistematizagao destas 

caracterfsticas permitem o redesenho dos agroecossistemas, adaptando-os aos 

principios de uma nova proposta de desenvolvimento, que priorize os pilares da 

sustentabilidade. 

Para Aquino e Assis (2007) a Agroecologia e um instrumento importante na 

implementagao de estrategias para viabilizar a produgao agricola familiar, em fungao 

da baixa dependencia de insumos externos, alem de ter a preocupagao em manter ou 

recuperar a paisagem e a biodiversidade dos agroecossistemas. 

2.3 SEMlARIDO E FORRAGEIRAS 

Um dos principals problemas da pecuaria e a estacionalidade da produgao de 

forragem que e determinada, principalmente, pela redugao da temperatura e da 

precipitagao pluvial durante a estagao seca (COSTA et al., 2005). 

Em regioes tropicais, as principals forrageiras anuais semeadas no final da 

estagao chuvosa sao milheto e sorgo; entretanto, nas regioes subtropicais, destacam-

se a aveia-pretazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Avena stirgosa) e aveia-branca (Avena sativa), azevem (Lolium 
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multiflorum L)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e especies de trevo {Trifolium repensL.) (FONTANELI et al., 2009; 

MACHADO et al., 2011, SILVAet al., 2011). 

A produtividade animal em pastagens e determinada por dois componentes 

basicos: desempenho por animal (ganho de peso vivo) e capacidade de suporte 

(numero de animais por unidade de area). O desempenho animal e fungao da ingestao 

de materia seca, da qualidade da forragem e do potencial genetico do animal, enquanto 

a capacidade de suporte e funcao do potencial de produgao de materia seca da 

forrageira e da eficiencia de colheita (BOIN, 1986). 

Os principais objetivos do manejo das pastagens sao assegurar a longevidade e 

a produtividade da planta, alem de fornecer alimento em quantidade e qualidade para 

atender as exigencias nutricionais de ruminantes (SILVA et al., 1998). 

O manejo das especies forrageiras esta relacionado as suas caracterfsticas 

morfologicas e fisiologicas, estando tambem interrelacionado com a rebrota, com a 

composicao botanica e com a produgao animal pretendida (MARASCHIN, 1988). 

A regiao semiarida nordestina, caracterizada pela baixa pluviosidade (350-

700mm/ano), elevada evapotranspiragao potencial (em torno de 2.000mm anuais) e 

insolagao de 2.800 h/ano, carece de alternativas alimentares, uma vez que os 

produtores rurais, sobretudo os agricultores familiares de menor poder aquisitivo, 

vivenciando inumeras dificuldades que se acentuam nos periodos de estiagens 

severas, vem deminuidos os recursos alimentares para a sua subsistencia e de suas 

criagoes, situagao que pode chegar a dizimagao das criagoes e ao abandono de seus 

rogados e lotes (ANDRADE, 1985; ANDRADE-LIMA, 1989). 

Outro fator que deve ser melhor estudado e a resposta das culturas ao arranjo 

das plantas na area. As plantas podem ser distribuidas, na area, de varias maneiras, 

sendo a variagao do espagamento entre linhas e entre plantas na linha responsavel 

pelos diferentes arranjos de plantas (RESENDE, 2003). 

Para Fancelli e Dourado Neto (2000) um sistema agricola bem adotado para alta 

produgao deve utilizar um espagamento de 0,55 m a 0,80 m entre fileiras. 

Ja Dourado Neto (1999) comenta que a maximizagao da produgao das culturas 

dependera da populagao empregada, que sera fungao: da capacidade suporte do meio 

e do sistema de produgao adotado; do indice e da duragao da area foliar 
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fotossinteticamente ativa; da epoca de semeadura; e, da adequada distribuigao 

espacial de plantas na area, em conformidade com suas caracterfsticas genotipicas 

No Cariri paraibano a agricultura familiar convive, ao longo de sua historia, alem 

das condicoes edafoclimaticas que sao peculiares, com praticas predatorias que 

propiciam o desgaste dos recursos ambientais, gerando diminuicao da capacidade 

produtiva do solo, poluigao e assoreamento dos mananciais de agua, alem dos 

desastres ambientais, como desertificacao, erosao e salinizagao, dessa maneira, 

compreende-se como absolutamente importante a adogao de praticas 

conservacionistas, bem como a introdugao de especies adaptadas as condigoes 

edafoclimaticas locais, de maneira a promover o equilibrio da produgao alimentar com 

a produgao comercial, forragem e a preservagao da qualidade ambiental, surge como 

uma iniciativa particularmente oportuna neste contexto ( VITAL, 2015). 

2.4 CULTURES ESTUDADAS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4.1 Milheto: origem, Importancia e potencialidades 

O milhetozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Pennisetum glaucum (L.) R. Br.) e uma graminea pertencente a 

familia Poaceae, subfamflia Panicoideae, genera Pennisetum (BRUKEN, 1977) que 

inclui aproximadamente 140 especies distribuidas nos tropicos e subtropicos. A planta 

e originaria da Africa, ao sul do Deserto do Saara, sendo cultivado entre 4 e 5 mil anos 

atras. Foi levado para a India a partir do ano 200 a.C. Atualmente, e uma das culturas 

mais cultivadas nos paises da Africa Saheliana e Sudaniana (KICHEL, 2000). 

Os primeiros relatos da presenga da planta de milheto no Brasil vem do Rio Grande 

do Sul, datados do ano de 1929, como planta forrageira para pastoreio do gado. Nos 

Cerrados, se destacou no inicio dos anos 90, como planta de cobertura do solo para o 

sistema de plantio direto (NETTO et al., EMBRAPA MILHO E SORGO). 

Registra-se a sua introdugao no continente Americano, mais especificamente nos 

Estados Unidos, por volta de 1875 (MARTIN et al., 1976), provavelmente a partir de 

ragas indianas. Nesse ambiente seu cultivo inicial foi destinado a forragem, contudo 

nos ultimos anos aumentou o interesse pelo cultivo da graminea como cereal, devido a 



alta qualidade de seu grao (ANDREWS et al., 1993) e sua tolerancia a seca (BRUCK et 

al., 2000, WINKEL et al., 2001). 

A partir da decada de 1970 a cultura foi introduzida na Regiao Nordeste, pela 

Empresa Pernambucana de Pesquisa Agropecuaria (IPA) e Fundacao Ford, a partir de 

materiais oriundos da Africa e da India pelo International Crops Research Institute for 

the Semi-Arid-Tropics (ICRISAT), para a formagao de banco de germoplasma 

(TABOSA et al., 1999; NETTO; ANDRADE, 2000). 

O sucesso de sua adaptacao na regiao deve-se a elevada tolerancia a seca, 

uma vez que e adaptada aos sistemas de produgao caracterizados por baixos indices 

pluviometricos (200-600 mm), baixa fertilidade do solo, alta temperatura. Alem disso, o 

milheto e uma cultura de facil implantagao e bom desenvolvimento (GUIMARAES et al., 

2006), que requer poucos insumos, ja que seu sistema radicular profundo e vigoroso 

favorece a eficiencia no uso de agua e nutrientes (PAYNE, 2000; DURAES et al., 

2003). 

O milheto e uma cultura que, diferente de outros graos, que tern uma estagao 

definida, pode ser cultivado ao longo de todo o ano, podendo ser armazenada por 

bastante tempo, sem prejuizos de ataques de insetos (ADEKUNDE, 2012). 

A produgao de milheto esta concentrada na Nigeria, Burkina Faso, Gana, Niger, 

India e China e representa mais de 95,0% da produgao e da area plantada. Basavaraj 

et al. (2010), informam que a area plantada no continente Africano e estimada em dois 

milhoes de hectares. 

Nos ultimos anos, a produgao de milheto aumentou ligeiramente de 27,6 milhoes 

de toneladas em 2000, para 31,6 milhoes de toneladas em 2010, com um pico em 

2008, quando a produgao atingiu 34,9 milhoes de toneladas (FAO/UN, 2012 ). 

Estima-se que a area plantada de milheto na safra de 2008/2009 no Cerrado 

brasileiro foi de cinco milhoes de hectares (EMBRAPA, 2009; SILVA et al., 2010). 

No Nordeste brasileiro, a cultura do milheto ja e utilizada de forma mais pontual 

para o consumo animal durante a seca (MELLO et al., 2004), constituindo-se em 

alternativa valiosa na integragao agricultura-pecuaria, por ser altamente palatavel, de 

grande capacidade de rebrota, e bom valor nutricional, representando oportunidade 



para as familias de pequenos agricultores da regiao semiarida nordestina (MOREIRA et 

al., 2003; GUIMARAES et al., 2005). 

O milheto e uma cultura indispensavel para as regioes aridas e semiaridas da 

Africa e Asia, cultivado com dupla finalidade (alimentagao humana e animal), sendo, 

dentre os cereais, o que apresenta mais rica fonte de nutricao, especialmente ferro, 

calcio e zinco (PARTHASARATHY RAO et al., 2006), apresentando .alto valor nutritivo, 

podendo chegar ate 24% de proteina bruta, tendo boa palatabilidade e digestibilidade 

em torno de 60 a 78% (KICHEL; MIRANDA, 2000). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 1 - Animais pastejando em campo de milheto perola. 

Fonte: Sobreira, 2015. 

Alem do uso na conservagao do solo, na forragem, seu valor nutricional desse 

cereal representa um importante nicho para o desenvolvimento de produtos que 

atendam o segmento de consumidores conscientes ((RAMESH et al., 2006; YADAV et 

al., 2011). Ainda possui usos na confecgao de brinquedos e dos telhados das casas de 

algumas regioes africanas. 

A tolerancia da cultura as baixas precipitagbes anuais depende, principalmente, 

do rapido crescimento inicial de raizes, de maneira que as plantas desenvolvem um 

sistema radicular profundo, antes do termino da estagao chuvosa, sendo por isto, o 

principal cereal cultivado para alimentagao humana e animal, nos tropicos semiaridos 



21 

da Africa e da India, sujeitos constantemente a seca, altas temperaturas e deficiencia 

de nutrientes (BRUCK et al., 2000; PAYNE, 2000; KUSAKA et al., 2005). 

A notavel eficiencia do milheto podera ser melhor entendida quando comparada 

a outras culturas. Assim, o milheto forrageiro utiliza 70% da agua consumida pelo milho 

para produzir a mesma quantidade de materia seca. 

Como especie de elevado potencial para as regioes semiaridas, torna-se 

indispensavel determinar as melhores condicoes para a producao dessa forrageira, 

como as informacoes sobre a adubacao e o espacamento a ser utilizado. 

De acordo com Martins Netto (1998), o espacamento para a semeadura do 

milheto e bastante variavel, dependendo da finalidade. Para cobertura de solo utiliza-se 

espagamento mais estreito, enquanto que para producao de sementes ou para 

producao de silagem deve ser mais espacado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4.2 Sorgo: origem, importancia e potencialidades 

O sorgo deve ter chegado ao Brasil da mesma forma como chegou na America 

do Norte e Central: atraves dos escravos africanos. Nomes como "Milho d' Angola" ou 

"Milho da Guine", encontrados na literatura e ate hoje no vocabulario do nordestino do 

sertao, sinalizam que possivelmente as primeiras sementes de sorgo trazidas ao Brasil 

entraram pelo Nordeste, no periodo de intenso trafico de escravos para trabalhar na 

atividade acucareira (ANDRADE NETO et al., 2010). 

De acordo com Santos et al. (2007), o sorgo possui potencial para se 

desenvolver e se expandir em regioes que apresentam risco de ocorrencia de 

deficiencia hidrica, distribuicao irregular de chuvas e altas temperaturas, condicoes que 

caracterizam o semiarido, que ocupa 49% da regiao Nordeste do Brasil, com uma 

precipitacao pluviometrica de 300 a 700 mm, de distribuicao irregular, ocorrendo em urn 

periodo de tres a cinco meses, seguido de sete a nove meses de seca prolongada. 

Agronomicamente, os sorgos sao classificados em quatro grupos: granffero; 

forrageiro para silagem ou sacarino; forrageiro para pastejo/corte; 

verde/fenacao/cobertura morta e vassoura (EMBRAPA, 2009). 
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O maior uso de graos de sorgo no Brasil esta na avicultura e suinocultura. 

Bovinos, eqiiinos e pequenos animais sao tambem consumidores mas em menor 

proporgao. Praticamente nao ha consumo de sorgo em alimentacao humana. A silagem 

de sorgo e o pastejo sao igualmente utilizados para rebanhos de corte e de leite 

(BERENGUER; FACI, 2001). 

Depois do milho, o sorgo e a cultura anual mais importante para producao de 

silagem, pois possibilita producao economicamente viavel (alta producao por unidade 

de area), possui bom valor energetico e niveis medios de proteina (cerca de 8% de 

proteina bruta). Outra caracterfstica importante do sorgo e a boa adaptacao as variadas 

condicoes de clima e de solo (NEUMANN et al., 2001). 

Fonte: Sobreira, 2015. 

O potencial de rendimento de graos de sorgo, normalmente, pode ultrapassar as 

10 t/ha e 7 t/ha, respectivamente , em condicoes favoraveis no verao e em plantios de 

sucessao. Entretanto, as condigoes em que predominantemente o sorgo e cultivado 

nao possibilitam a expressao de todo o seu potencial uma vez que a produtividade 

media alcangada nas lavouras brasileiras esta em torno de 2,4 t/ha. 

A produgao mundial de graos de sorgo foi estimada em cerca de 58,9 milhoes de 

toneladas metricas em julho de 2002. Deste total Asia e Africa participam com 82%. No 

entanto, a maior produgao e produtividade estao na America do Norte: Estados Unidos 

e Mexico juntos produzem 34% da produgao mundial. Na America do Sul, Argentina e o 
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maior produtor, seguido pelo Brasil, que esta muito proximo de fazer parte do grupo 

dos dez. No Brasil, a produtividade media de graos de sorgo ainda e considerada 

baixa, em torno de 2.948 kg ha" 1 de graos. No Nordeste, o rendimento da cultura ainda 

e menos expressivo, apresentando valores medios de 638 kg ha" 1 (IBGE, 2013). 

Sua reconhecida versatilidade se estende desde o uso de seus graos como 

alimento humano e animal; como materia prima para producao de alcool anidro, 

bebidas alcoolicas, colas e tintas; o uso de suas paniculas para produgao de 

vassouras; extracao de acucar de seus colmos; ate as inumeras aplicacoes de sua 

forragem na nutricao de ruminantes, especialmente por sua capacidade de adaptagao 

a ambientes de pouca disponibilidade de agua (MAGALHAES et al., 2007). 

A planta do sorgo se adapta a uma gama de ambientes, principalmente, sob 

condigoes de deficiencia hidrica, desfavoraveis a maioria de outros cereais. Essa 

caracteristica permite que a cultura seja apta para se desenvolver e se expandir em 

regioes de cultivo com distribuigao irregular de chuvas e em sucessao a culturas de 

verao. 

Essa capacidade de adaptagao as condicoes menos favoraveis de cultivo, em 

face de suas caracteristicas xerofilicas, torna a cultura do sorgo uma alternativa viavel 

para o semiarido nordestino (MORGADO, 2005; TABOSA et al., 2008). 

Santos et al. (2007) apontam que a unidade de produgao agricola do sorgo no 

semiarido e explorada, principalmente, por pequenos agricultores, que tern limitagao de 

disponibilidade de capital e acesso ao credito, utilizam principalmente forga de trabalho 

humano e animal, e usam implementos agricolas de baixa eficiencia, sem muita 

orientagao tecnica. Conhecer o desempenho das culturas para aumentar o 

entendimento em relagao ao arranjo de plantas para a maxima produtividade de 

biomassa e essencial para promover a sustentabilidade social e ambiental dos 

agroecossistemas familiares semiaridos. 
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3 MATERIAIS E METODOS 

3.1 CARACTERIZAQAO DAS AREAS DE ESTUDO 

O experimento foi conduzido no municipio de Sume, Mesorregiao da Borborema, 

Microrregiao do Cariri Ocidental, Bacia Hidrografica do Rio Paraiba, Semiarido 

paraibano, Bioma Caatinga, nas dependencias da Fazenda Experimental do Centro de 

Desenvolvimento Sustentavel do Semiarido (CDSA), da Universidade Federal de 

Campina Grande (UFCG), Campus de Sume, Paraiba. A area encontrava-se em 

pousio ha mais de dez anos (Figura 3). 

Figura 3 - Localizagao da area de estudo 

»•» * « " »•» ADAPTADO DA BASE CARTOGRAFICA INSA 2010 
PRODUZIDO POR LAGEO.'CDSAOJFCG 

Fonte: INSA (2010), modificado por Ribeiro (2015)3 

3 George do Nascimento Ribeiro (Professor - Coordenador do LAGEO - Laboratorio de Geotecnologias do 

CDSA/UFCG). 
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O municipio de Sume possui uma area de 838,071 k m 2 e, segundo IBGE (2015) 

a populacao estimada para o ano foi de 16.784 habitantes. Predomina no municipio o 

tipo climatico Bsh de Koppen (semiarido quente), com chuvas apresentando uma forte 

variacao na distribuicao espacial, temporal e interanual, e uma estacao seca que pode 

atingir 11 meses, com precipitacao media anual superior a 600 mm (SENA et al., 2014). 

A temperatura media e de 26°C, com maxima nos meses de novembro e dezembro e 

minima nos meses de julho a agosto. A insolacao na regiao de Sume corresponde a 

cerca de 2800 horas luz (MOURA, 2002). 

A vegetacao e do tipo caatinga hiperxerofila e pelas limitacoes climaticas 

apresenta o sistema de exploracao agricola, pecuaria e agricultura de subsistencia 

(FRANCISCO, 2010). 

Quanto a pedologia, predominam as seguintes associacoes: solos pouco 

desenvolvidos, solos com horizontes B textural e argila de atividade alta, nao 

hidromorficos, solos com horizonte B textural e argila de atividade baixa, nao 

hidromorficos. As ordens de solos de maior ocorrencia no municipio sao, segundo 

Brasil (1972) e Embrapa (2013), os Neossolos Litolicos, os Luvissolos Cromicos, com 

manchas em unidades de mapeamento, com componentes de Vertissolos, Argissolos e 

Planossolos (Figura 4). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 4 - Mapa de solos da area de estudo. 

Fonte. Francisco et al. (2014), adaptado de Paraiba (2006). 
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A economia local e baseada na agricultura familiar e na pecuaria, com as 

seguintes producoes: 6.935 cabecas de bovinos, 13.172 cabecas de caprinos, 473 

cabegas de eqiiinos, 37.572 cabegas de galinaceos, 7.774 cabecas de ovinos, 1.722 

cabegas de suinos, segundo dados do IBGE (2014). 

3.2 CARACTERIZAQAO DA PESQUISA 

Quanto aos procedimentos metodologicos ha varios tipos de pesquisa, onde se 

destacam a pesquisa exploratoria, pesquisa bibliografica, pesquisa documental e o 

estudo de caso, nas quais foi realizada com base para o desenvolvimento desta 

pesquisa. A pesquisa exploratoria e definida sobre o problema da melhor forma de 

produgao de milheto (com adubagao organica ou nao) e em que espagamento, onde o 

pesquisador tern pouco conhecimento sobre o assunto, portanto e necessario buscar 

elementos para resolve-lo. 

No que diz respeito a pesquisa exploratoria Gil (1996, p. 41) afirma que: 

Tern como objetivo proporcionar maior familiaridade com o 
problema, com vistas a torna-lo mais explicito ou a constituir 
hipoteses, pode se dizer que estas pesquisas tern como objetivo 
principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuigoes. 
Seu planejamento e, por tanto, bastante flexivel, de modo que 
possibilite a consideragao dos mais variados aspectos relativos ao 
fato estudado. Na maioria dos casos essas pesquisas envolvem: (a) 
levantamento bibliografico; (b) entrevistas com pessoas que tiveram 
experiencias praticas com o problema pesquisado; e (c) analise de 
exemplos que "estimulem a compreensao". 

Para Gil (2010) a pesquisa bibliografica e desenvolvida com base em materiais 

ja elaborado, constituido principalmente de livros e artigos cientificos", utilizado neste 

projeto para dar fundamentagao teorica e qualidade na pesquisa bem como buscar 

maior conhecimento na area. Segundo o autor, urn dos beneficio na utilizagao da 

mesma consiste em permitir ao pesquisador uma ampla gama de dados ja 

comprovados. 
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3.3 INSTALAQAO DO EXPERIMENTO 

Inicialmente foram coletadas 20(vinte) amostras de solo, na camada de 0,0 a 

20,0 cm, e encaminhadas para analises. O solo da area foi classificado como 

LUVISSOLO CROMICO 6rt ico tipico, textura media pouco cascalhenta 3 (EMBRAPA, 

2013). 

As analises do solo, realizadas pelo Laboratorio de Solo e Agua do Centro de 

Saude e Tecnologia Rural (CSTR) da Universidade Federal de Campina Grande 

(UFCG - Patos, Paraiba), de acordo com a metodologia da Embrapa (1997) (ffsicas) e 

van Raij (2001) (quimicas) revelaram os valores expressos nas Tabelas 1 e 2. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 1. Caracterizacao de alguns atributos quimicos do solo da area experimental. 

~~pH P K ~~Na Ca M H+AJ SB CTC V MO 

g 

CaCI 2 mg dm"d cmol c dm J •• - % g kg"1 

0,01M 

7,0 68,9 0,4 0,8 15,3 2, 0,7 19,2 19,9 98,3 25,0 

7 

P = Fosforo; K = Potassio; Na = Sodio; Ca = Calcio; Mg = Magnesio; H+AI = Hidrogenio + Aluminio; SB = 
Soma de Bases; CTC = Capacidade de Troca de Cations; V = Saturagao por Bases; MO = Materia 
Organica. 

Fonte: Pesquisa de campo. CDSAAJFCG. Sume, Paraiba. 2015. 

Tabela 2. Caracterizacao de alguns atributos fisicos do solo da area experimental. 

Prof Ds Dp Poros Areia Silte Argila* 

Cm g cm"3 g cm"3 - g k g 1 

0-20 1,34 2,56 48 204 602 194 

Prof. = Profundidade; Ds = Densidade do solo; Dp = Densidade da particula; Poros. = Porosidade total. 
*Classe textural: franco siltoso. 

Fonte: Pesquisa de campo. CDSA/UFCG. Sume, Paraiba. 2015. 

O experimento foi instalado em 29 de setembro de 2014. As sementes de milheto 

foram obtidas na Emater Regional Serra Branca, sendo da variedade IPA-BULK-1BF e 

as de sorgo foram adquiridas na Embrapa, sendo o hibrido BRS 800. 
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Antes da implantacao do experimento foi feita limpeza manual na area. Apos uma 

semana da aplicacao do composto, produzido no Viveiro de Mudas do CDSA 

(composigao de materia organica - restos de folhas, podas e hortaligas e esterco 

bovino), na quantidade de 10kg por parcela (IPA) foram alocados na area experimental 

as 16 parcelas de 3,0 m x 2,0 m, num total de quatro repetigoes. 

Durante a pesquisa os valores das precipitagoes e o numero de dias com 

incidencia de chuva, no periodo do experimento, foram observados e fornecidos pela 

Agenda Executiva e Gestao das Aguas do Estado da Paraiba (AESA - Campina 

Grande). No total do ciclo da cultura, choveu apenas 30 mm. As parcelas foram 

irrigadas por gotejamento, utilizando-se fita de irrigagao com espagamento entre 

gotejadores de 0,20 m. A quantidade de agua no ciclo irrigado foi estimado em 136,71 

mm mais a precipitagao, num total aproximado de 165 mm. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.3.1 Delineamento experimental 

Os tratamentos constitufram-se de duas culturas: milheto e sorgo e dois 

espagamentos: 1,00 x 0,20 e 1,00 x 0,40m, cultivados com adubagao organica, usando 

composto, produzido no Viveiro do Campus. 

O delineamento experimental foi em blocos ao acaso, compreendendo a duas 

culturas e dois espagamentos, com quatro repetigoes, totalizando 16 parcelas. Os 

dados das caracteristicas avaliadas foram submetidos a analise de variancia (Teste F) 

e, as medias e fontes organicas, comparadas pelo Teste Tukey a 5%, empregando o 

Sisvar (FERREIRA, 2011). O esquema de analise de variancia encontra-se na Tabela 

3. 

Tabela 3 - Analise de variancia do experimento. 

Fonte de variagao Graus de Liberdade 

Culturas (C) 1 

Espagamentos (E) 1 

Blocos 3 

C x E 1 

Erro 9 

Total 15 
Fonte: Construida com dados da pesquisa. 



29 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.3.4 Variaveis avaliadas 

Sessenta(60) dias apos o plantio procedeu-se o corte das plantas da area util. 

a) Altura da planta (AP), mensurada da base ate a ponta da ultima folha com urn 

auxi'lio de uma regua melimetrica. 

b) Diametro do colmo (DC), mensurado sempre a 3 cm do colmo da planta, com 

auxilio de urn paquimetro digital. 

c) Fitomassa fresca total da parte aerea (FFPA) mensurada imediatamente apos a 

colheita das plantas, as quais serao depositadas em uma estufa a 60°C, ate secagem 

completa, em seguida, medida a fitomassa seca com auxilio de uma balanca de 

precisao. 

d) Numero de perfilhos, pela contagem manual. 
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4 R E S U L T ADOS E D i S C U S S O E S 

Relativo a analise do solo, o mesmo apresentou pH 7,0(neutro), indicando 

condigoes adequadas a disponibilidade de nutrientes. Os teores de P, K, Ca e Mg sao 

considerados altos (EMATER, 1979). Os teores de H + Al sao baixos, aspecto comum 

em solos do Semiarido, os quais, por outro lado apresentam uma elevada capacidade 

de troca de cations (CTC) e saturagao por bases (V%) de 98,3%, comprovando sua 

alta fertilidade. A limitagao, relativa, sao os teores medios de materia organica nos solo, 

que foi enriquecida pela presenga do composto organico. 

Verificou-se que todas as variaveis de produgao diferiram significativamente, 

comparando-se as duas culturas. Os valores de maior altura e maior diametro do 

colmo foram observados na cultura do sorgo (Tabela 4). 

Nos seus estudos, Chiese et al. (2008) verificaram menores valores de altura da 

planta de sorgo forrageiro em regioes com precipitagoes maiores do que a obtida nesta 

pesquisa. 

Oliveira et al. (2009), trabalhando com sorgo forrageiro, obtiveram altura media 

de planta de 2,4 m, valor este um pouco mais expressivos do que os observados nesta 

pesquisa. Ja nos estudos de Costa (2013) no semiarido baihano, o sorgo forrageiro 

Volumax apresentou altura media de planta de 2,05 m, bastante aproximados ao do 

presente estudo. 

Tabela 4 - Valores medios de produgao e fitomassa do milheto e do sorgo. 

Cultura H(cm) DC (cm) NPE MVTo (t ha"1) 

Sorgo 1,90a 13,31a 3,0a 8,60a 

Milheto 1,69b 6,72b 7,0b 6,90b 

C V (%) 5,03 7,27 13,24 8,16 

Altura (H), Diametro do Colmo (DC), Numero de Perfilhos (NPE), Massa Verde Total (MVTo). 

Nas colunas, numeros seguidos por letras distintas, diferem entre si a 5% de probabilidade, pelo Teste de 

Tukey. 

Fonte: Pesquisa de campo. CDSA/UFCG. Sume, Paraiba. 2015. 
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A variagao encontrada na altura de plantas de sorgo e de milheto em diferentes 

trabalhos demonstra a capacidade de adaptagao da planta a diferentes condigoes 

ambientais. 

Simili (2007) aponta que quanto maior a densidade de semeadura e menor o 

espagamento, maior sera a quantidade de plantas nascidas e estas vao competir por 

luz, com isso ficarao mais altas e mais finas. 

Na tabela 5 sao apresentados os valores da produgao e fitomassa das duas 

culturas em fungao do espagamento. Observa-se que o sorgo apresentou crescimento 

em altura maior nos dois espagamentos utilizados, quando comparado ao milheto. 

Verifica-se tambem que, a medida em que o espagamento foi reduzido, a produgao 

de biomassa aumentou para acultura do milheto. 

Em trabalho conduzido por Albuquerque et al. (2010), envolvendo diferentes 

arranjos de plantas de milheto, milho e sorgo, foi verificado tambem que a redugao do 

espagamento entrelinhas e o aumento da densidade de semeadura resultaram em 

maior produtividade de massa verde. 

O crescimento em altura foi acompanhado pela redugao do diametro do colmo para 

as duas culturas. Segundo May (2012), altas densidades podem ter provocado 

aumento na competigao intraespecifica por luz, agua e nutrientes, proporcionando 

redugao do diametro do colmo das plantas. A redugao do diametro pode tornar as 

plantas mais sensiveis ao acamamento e ao quebramento, afetando negativamente a 

colheita da cultura. 

A massa verde total apresentou diferenga significativa entre culturas, nos dois 

espagamentos, situagao observada por outros autores (ZEGADA-LIZARA-ZU; MONTI, 

2012; SNIDER et al., 2012) que trabalharam com culturas forrageiras de ciclo curto. 

Mesquita; Pinto (2000) verificaram que a produgao de biomassa de milheto 

aumentou quando reduziu o espagamento entrelinhas. 

Vital (2015) trabalhando com milheto em regiao semiarida do estado da Paraiba, 

variedade IPA Bulk, no espagamento de 0,20 cm verificou que apenas para as 

variaveis de produgao diametro do colmo (DC) e numero de perfilhos (NPef) nao houve 

diferenga significativa relativo ao sistema de plantio empregado (irrigado). 
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Embora Maiti; Bidinger (1981) apontem que, na cultura do milheto, o numero de 

perfilhos que atinge a floragao depende do genotipo, das condigoes ambientais e 

particularmente do espagamento entre plantas, na presente pesquisa os diferentes 

espagamentos nao promoveram diferengas significativas no numero de perfilhos em 

milheto, que perfilhou muito mais que o sorgo. Valores de decrescimo no numero de 

perfilhos, tambem foram observados por Moreira et al. (2004) e Costa et al. (2013). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 5 - Desdob ramen to da interagao dos va lores med ios de produgao e f i tomassa 

d o sorgo e mi lheto nos do is espagamentos es tudados . 

Cultura Espag. H DC NPE MVTo 

c m __. m m ___ — t h a 1 

Sorgo 1 ,00x0,20 2,30a 11.0a 2,0a 7.94a 

1 ,00x0,40 1.85b 15.6b 3,0a 8.30b 

Milheto 1 ,00x0,20 1.82a 10.6a 6,0a 7.40a 

1 ,00x0,40 1.68b 12,0b 7,0a 6.80b 

CV (%) 5\03 7\27 13,24 8/16 

Altura (H). Diametro do Colmo (DC), Numero de Perfilhos (NPE). Massa Verde Total (MVTo), 

Nas colunas, numeros seguidos por letras distintas, diferem entre si a 5% de probabilidade, pelo Teste de 

Tukey. 

Fonte: Pesquisa de campo. CDSA/UFCG. Sume, Paraiba. 2015. 

Confrontando a literatura, no que se refere a produgao de biomassa verde, os 

valores atingidos na presente pesquisa estao na faixa ou sao superiores a alguns 

resultados apresentados por diversos estudos com sorgo e milheto (PIRES et al., 2008; 

NOBREGA, 2010; BUSO, 2012; PACHECO, 2013). 
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5 C O N C L U S O E S 

A partir dos resultados da pesquisa, e possfvel concluir que: 

- Os dados de produgao e de fitometria das culturas estudadas, a excegao do 

numero de perfilhos, foram afetados significativamente pela especie, independente do 

espagamento utilizado. 

- A diminuigao do espagamento influenciou o crescimento em altura das duas 

culturas, e, embora o sorgo tenha apresentado valores maiores, o milheto evidenciou-

se como boa forrageira para produgao de biomassa verde. 

- O espagamento entrelinhas de plantio e um fator importante que influencia na 

produgao de biomassa verde de cultivares de milheto e sorgo. 
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6 RECOMENDAQOES 

Em fungao dos resultados e considerando a demanda por especies forrageiras de 

ciclo curto, atrelado a necessidade de conservacao dos solos dos agroecossistemas 

familiares, e possivel recomendar o uso do milheto, sem perdas ao agricultor, em 

fungao de suas potencialidades, de sua tolerancia as condigoes edafoclimaticas locais 

e da potencialidade de uso da cultura em qualquer um dos estadios fenologicos, pela 

ausencia de acido cianidrico (HCN), que e toxico para o gado, e taninos, que tern 

efeitos antinutricionais, alem de que o milheto supera o sorgo em proteina bruta, cujo 

nivel medio e de 16%, conforme cita a literatura. De toda sorte, as pesquisas com as 

duas especies devem continuar, buscando conhecer a adaptagao das mesmas as 

diferentes condigoes edaficas do Carir, envolvendo espagamentos e adubagao 

organica. 
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ANEXOS 

Anexo A - Dia de implantacao do experimento. 

Fonte: Dados da pesquisa de campo, 2015. 



Anexo DzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - O autor verificando a fitometria do milheto. 

Fonte: Dados da pesquisa de campo, 2015. 


