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I. INTRODUq1i:'O

A popula9ao do nordeste brasileiro refere-se a aproximadamente

1/5 da populaqao do pais, com umaprodutividade media baixa, agravada

pelo peri6dico fen8meno das s$cas. No nordeste, a concentraqao popu

lacional est~ na faixa umida do litoral oriental, onde a produqao de

aqucar e tradicional. Em consequencia, ocorre uma especializaqao da

mao de obra no cultivo e industrializaqao da cana de aqucar, acarre

tando as ~reas urbanas e m~smo turais uma escass$s de alimentos b~si-

COSI)

Na regiao aujeita as s@cas, predomina a agricultura algodoeira

que requer, naa condiqoes em que e praticada, numerosa mao de obra.

A necesaidade de a11mentaqao deaaa mao de obra tem resultado num au-

mento da ~rea cultivada, penetrando-se desta maneira cada vez mais em

regioes ecolog1camente desfavor~veis para os cultivos. Agravam-se

assim, as consequencias da s@ca.

Industrializand.o,:"se oa principais centros urbanos da regiao, 0

excedente da mao de obra agricola para ai desloca-se agravando ainda

mais 0 problema social, uma vez que, alem de nao existirem fontes de

trabalho sUficientes, a zonaumida nao produz alimentos em suficiente

quantidade, resultando numa permanente elevaqao relativa nos preqos

dos alimentos M.sicos.

Reaumindo @ste aspecto, t8da a regiao nordestina depende., nao

somente de alimentos de elevado custo, como tambiem da irregular

oferta desses alimentos, com uma populaqao rural e urbana crescente

numa proporqao maior que a da produqao agro-pecu~ria.

Por outro lado, como consequencia da politica protecionista da

industrializaqao do centro-suI do pais ate ha pouco, a economia
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nordestina sofreu como queum "escoamento" de seu ja escasso capital

para astas zonas.

As tensoes sociais, como resultado de todos ~stes fat8res e suas

variadas intera90es, agravou-sa de modo visivel, a ponto de preocupar

seriamente diversos setores da regiao e do pais.

Surgiu entao a id~ia de uma politica de desenvolvimento econ8mi

co e social especifico para a regiao problema, a qual foi transforma

da em realidade nos fins de 1959. com a estrutura9ao da Superintend~B

cia do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE).

Entre os quatro pontos constituintes da diretriz geral deste

orgao, estabeleceu-se a necessidade do deslocamento da fronteira

agricola nordestina, incorporando-se a economia regional as chamadas

terras umidas tamb~m do Estado do Maranhao, abrindo-se atrav~s destas

ultimas. 0 acesso, as terras amazonicas*. No noroeste d~ste Estado,

portanto. escolheu-se uma ~rea de aproximadamente 30.000 km2, situada

entre as coordenadas de 01Q42' a 04Q23'S e 45Q20' a 45Q20'W, para

realizar-se um projeto de coloniza9ao atraves do Grupo Interdeparta

mental de Povoamento do Maranhao (GIPM), esperando-se instalar urn

total de 25.000 familias, cada uma delas em lote de 50 ha. Objetiva-

se n~o s6 aumentar a produ9ao de alimentos, mas tambem a de materias

primas. absorver 0 excedente da mao de obra e culminar em estabelecer

o fundamento de uma economia est~vel, de base agro-industrial.

* BRASIL. SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE. Bases da
Politica de desenvolvimento do Nordeste do Brasil e esquema do
plano quinquenal da SUDENE. 2a. ed. Recife, SUDENE, 1964.
25 p. (mim).



/
5° /

a:

w•-•a
u
0...

..
0

~

IJI

Terezlna 50
'--+

, -

4f1'

~~

(
I,

J,
'-,

\

\
"

J
(
\

\
\

\ ' ...........

°.,
ESTADO DO MARANHltO, APARECENDO 0

LOCAL DO PROJETO DE COLONIZAGAO

DA S.UDENE.

ESC.APR. " 4 000 000.

10°



- 5 -

Esta extensa Area, correspondente a quase 9% da extensao total

do Estado do Maranhao. nao e desabitada. Existem povoados bastante
e

antigos, como 0 de Montes Aureos, que no seculo passado foi centro

de mineraqao aurifera. e outros principalmente ao lange da linha te

legrafica nacional. HA uma populaqao indigena calculada em 8.000.*

Em 1958. com a abertura da picada da rodovia BR-316 que liga

Fortaleza a Bel~m passando pelo noroeste maranhense, grandes contin-

gentes populacionais deslocaram-se as suas margens, establecendo cul

tivos, principalmente de arroz. Esta populaqao hoje e estimada pela

SUDENE em c&rca de 60.000 habitantes.

Nao existem inforrnaqoes especificas s8bre a situaqao socio-eco-

. "'"n8rnica desta populaqao. Entretanto, alguns dados transcritos no

Quadro 1. perrnitem uma primeria ideia, evidenciando 0 baixo n1vel de

vida que ali tambem impera.

No ano de 1964 foram instaladas em seus lotes 300 fami1ias, n~m~

ro ~ste que atualmente eleva-se a 800, correspondendo a uma populaqao

estimada em c~rca de 4.000 pessoas**. "'"Apesar disto. e da programaqao

anual para instala9~o de novas familias, estudos tecnicos de campo

adequados nao foram realizados ate 0 presente visando urn conhecimento

dos recursos naturais disponiveis, os quais evidentemente oferecern

limitaqoes diversas e de maior ou menor intensidade, a execuqao de

projetos desta natureza.

* BRASIL. SERVIqO DE PROTEq~O AOS INDIOS. Inspetoria do Maranhao.
Informaqao verbal, 1966.

• * BRASIL. SUDENE, GIPM•
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QUADRO 1. Algumas informa90es que evidenciam 0 baixo n1vel de vida

no Estado do Maranhao em geral, e que permitem dar uma

n09aO de como ele deve ser na ~rea de coloniza9ao.

I n d ice Brasil Nordeste

Popula9ao em 1.000 hab (a)

Ingresso per capita, 1960 (a), em Cr$

Incremento demogr~fico anual, 1955

Densidade em hab/km2

Leitos em hospital per 1000 hab (a)

82.222

26.790

3,6(c)

9,7

2,8

3.097

9.214

2,5 (b)

18,4

Consumo de energ1a el~trica/hab,

kWh anual

Km de rodovia/100 km2 superf1cie (a)

Km de ferrovia/100 km2 superf1cie (a)

320 (d)

63,3

4,0

50 (d)

3,3

3,1

6,2 (a)

15,2

1,3

(a) BRASIL. Conse1ho Nacional de Estadistica.
do Brasil. Rio de Janeiro. 1964.

Anu~rio Estat1stico
406 p.

(b) BRASIL. CAPES. Estudos de Desenvolvimento Regional (Maranhao).
S~rie Levantamentos e An~lises l?·~~o. 1959. 125 p.

(c) lmITED NATIONS. Demographic Yearbook.
p. 112.

New York.

Cd) BRASIL. SUDENE. Bases da Po11tica de Desenvolvimento do Nordes
te do Brasil e Esquema do Plano Quinquena1 da SUDENE.
2a. ed. SUDENE, Div. Documenta9aO. 1964. Recife.
p. 20.

~. Em 1960, considera-se U$ 1,00 = Cr$ 1.960,00,
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Nestas condi~oes, 0 presente trabalho de tese visa fundamental

mente oferecer informa~oes sabre os diferentes recursos naturais en

contrados nessa area de coloniza~ao - a n1vel explorat6rio - com um

cunho acima de tudo, pratico.

A primeira parte do trabalho consiste num inventario dos seguin

tes recursos naturais: geologia, hidrologia, clima, vegeta~ao e solos.

Combinando-se estas informa~oes com as obtidas nos estudos adiante

citados, elaborou-se um mapa de usc potencial da terra, a esoala de

1:500.000 - escala que foi a mesma dos mapas resultantes dos inventa

rios de reoursos.

Outra fase deste trabalho visou estudar a varia~ao das propried~

des qu1mioas da oapa aravel dos solos em funqao da topografia local,

a qual & ondulada. Para isto, esoolheu-se a area da Estaqao Experi

mental de Ze Doca, que conta oom um mapa altim&trioo e planim6trioo a

Esoala de 1:2.500, com ourvas de nivel a cada 2 metros.

Nessa Estaqao Experimental exitem diversos experimentos agrioo

las, inclusive versando sabre fertilizaqao. Apesar de que sempre se

proourou lan~ar os experimentos em solos homog~neos, sua esoalha era

muito empirioa. Elaborou-se para contornar ~ste problema, para dar

id~ia de quantos solos diferentes poderiam ser enoontrados em uma

area mais ou menos semelhante quanto ao rel~vo, e dar uma primeira

noticia sabre 0 "status" nutricional, um mapa de solos desta Esta~ao,

a n1vel de S6rie, usando-se 0 mapa altim6trico ja referido como mapa

basioo.

Todos os trabalhos mencionados foram realizados em tr~s etapas

distintas, sem usa de fotografias aereas, por nao estarem disponiveis
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em tempo habil. A primeira delas, referiu-se a revisao de bibliogra

fia na Biblioteca do IICA em Turrialba (Costa Rica). A segunda, no

campo, realizou-se entre janeiro e abril de 1967. E finalmente, a

ultima constou de an~lises quimicas e granulometrica (parcialmente

realizadas no IPEAN, Belem), interpreta9ao dos resultados e reda9ao,

ontra vez no IICA.
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II. INVENTARIO GENERALIZADOS DE RECURSOS NATURAlS

,
A. METODOS E MATERIAlS

Os m'todos de investigaqao em inventarios de recursos naturais a

nivel explorat6rio consistem basicamente em eompilar dados existentes,

quar publicados ou nao, bem como informaqoes verbais consideradas

uteiso

Para todos os inventarios a seguir estudados, usou-se como mapa

basico 0 existente na SUDENE*, 0 qual por sua vez foi eompilado de m~

pas gerais do Brasil, editados pelo Conselho Naeional de Geografia.

Apesar de ter sido fotografada toda a area ao longo da rodovia BR-3l6

que atravessa a area de eolonizaqao, as fotografias n~o estavam disp£

niveis na 'poea do presente estudo. Desta maneira, 0 m'todo basico

para todos os inventarios consistiu em eoletar, organizar e interpre

tar informaqoes ja eXistentes, seguindo-se um sobrev80 da area estu-

dada em avioneta, a uma altura m'dia de 200 metros, aumentando-se oU

diminuindo-se segundo as cireunstaneias e os interesses do momento.

A velocidade foi da ordem de 200-240 km/hora.

Foram efetuados sete v80s, segundo os seguintes rumos:

1. ao 10ngo do rio Gurupi

2. ao longo da rodovia BR-3l6

3. ao longo da linha do tel'grafo naeional

* BRASIL. SUPERINTEND~NCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE.
area de Povoamento do Maranhao, escala de 1:500.000.
Divisao de Cartografia.? (e6pia heliogr.)

Mapa da
Recife,
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4. ao lange da serra do Piracambu (incompletamente)

5. ao longo do rio Turiaqu

6. ao lange do rio Pindar~

7. a partir de Ze Doca, direq~o perpendicular
,

BR-316, at~em a

encontrar 0 rio Gurupi.

Deve ser mencionado que nem todos os voos foram realizados de

uma s6 vez. devido as dist&ncias serem grandes, e haver problema de

cansaqo e mesmo em alguns casos, como ao lange do rio Gurupi, n~o

haver suficiente autonomia do vOopara isto.

o contrOle de campo pode ser considerado ausente, e isto deveu-

se, no presente caso, aos seguintesmo~ivosbasicos:

1. eXiguidade de tempo em relaq~o ao tamanho da area

2. dificuldade de transporte nas zonas de acesso possivel

3. dificuldade de acesso a maior parte da area devido a aus~ncia

de vias de penetraqao, as caracter1sticas climaticas na ~poca

deste trabalho, e a densa cobertura vegetal com perigos ine-

rentes, como transporte de material, etc.

A metodologia geral, exceto clima (que sera discutida oportuna

mente) foi a seguinte:

1. estudo de mapas nos quais encontra-se inclu1da a area de co12

~2. estudo de trabalhos publicados ou nao

3. obtenqao de informaqoes pessoais

4. traqado de mapas preliminares

5. discuss~o dos mesmos com t~cnicos diversos conhecedores da
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6. sobrevOo da area nos rumos citados anteriormente

7. organizaqao de conhecimentos pessoais pr6prios e das observa

.,oes anotadas

.8. traqado de mapas definitivos

9. redaqao final do trabalho.

A metodologia para clima foi a seguinte:

Trojer (69",70) considera, baseado em diversos estudos realiza

dos, que hA uma relaqao bastante intima entre as formas do terreno e

a pluviosidade local, uma vez que as primeiras afetam as oaraoteris-

ticas das massas a'reas. Observou que 0 alto das elevaqoes e os va

les sao mais s@cos que as zonas intermediarias, e que a oosta , 'mi-

da, diminuindo esta umidade gradativamente no sentido do interior,
...comeqando a aumentar novamente nas primeiras estriba90es - isto, ba-

seando nas circulaqoes looais, cujos ventos possuem variado estado

de umidade, conforme sua posiqao e origem.

Com @stes prinoipios, e oom dados de diversos postos meteoro16

gicos da regiao Norte e Nordeste do Brasil, elaborou-se um mapa de

isoietas m'dias anuais, 0 qual esta parcialmente reproduzido na

Figura 7.

Partindo-se d3ste ponto geral, a area de colonizaqao foi 100a1i

zada e em seguida, tendo a disposiqao um mapa topografico a Esoala de

1:500.000, foi possivel com os mesmos crit6rios, e apoiado at' certo

ponto nos preoArios dados ali existentes, elaborar-se urn mapa de

isoietas anuais m'dias deta1hado (Mapa Isoietas), oom 1inhas oada

250 mm.
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B. GEOLOGIA

1. IntrodWiao

Pouco se sabe sObre a geologia da Amazonia em geral, e de um

modo particular, da AmazOnia maranhense. Entranto, desde logo, con

tradizendo os conceitos de Marbut e Manifold (42), pode-se afirmar

como Soares (64), que novas formaqoes geo16gicas s~o identificadas

nessa regiao, a medida que estudos mais detalhados sao feitos.

Para uma melhor compreensao das relaqoes geo16gicas dentro da

area de colonizaqao, serA conveniente uma rapida visao de sua hist6

ria geo16gica, de ac8rdo com as id~ias propostas POl' Sioli (61).

Menciona @ste autor que, de Periodos Pre-Silurianos ate 0 Carbonife

ro, t6da a Amazonia era uma espeeie de mar mediterrdneo, aberto ao

oeste em comunioaqao oom 0 atual Oceano Pacifico. 0 lade leste era

feehado, ao passo que as partes norte e suI limitavam-se, respecti

vamente, com os maeiqos arqueanos das Guianas e do Planalto Brasilei-

_ro (Complexo Cristalino Brasileiro). Em finais do Carbonifero, 0 mar

retirou-se para oeste, 0 que resul tou na formaq~o de rios que drena

varn entao para 0 Paoifico. Nos fins do Periodo Cretaeeo, oeorreu urn

levantamento da Cordilheira dos Andes, resultando no bloqueio dos

rios meneionados, com a consequente formaq~o de urn imenso lago, 0

qual eobriu tOda a AmazOnia pOl' todo 0 Perlodo Terciario. Com 0 con

tinuaqao do levantamento dos Andes e outras movimentaqoes verticais

do continente, rompeu-se 0 lado leste deste lago, e se formaram rios

drenado para 0 Atl&ntico - sao os rios atuais. Ha evid@ncias do rom

pimento desde lado leste, no "graben" existente na regiao da atual
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ilha do Maraj6.

U d 6 · ("IwI, ~ ...m estu 0 geol g~co na zona de coloniza~ao e dificultado nao so-

mente pelas dificuldades de acesso, como tambem pela densa cobertura

vegetal e pelo relativamente escasso numero de afloramentos. Portan-

to, para uma real compreensao e discussao da geologia aqui t faz-se

indispensavel a utiliza~ao de auxilios geo-fisicos, atrav~s de m~to-

dos sismicos, gravim~tricos e magn~ticos.

2. Resultados e Discussao

Podem ser identificadas e cartografadas as seguintes ocor-

r8ncias:

a.

b.

S~rie Gurupi (Pr~-Siluriano), com aproximadamente 220 km2

Complexo Cretacicot com aproximadamente 26.780 km2

2Formaqoes QuaternArias, com aproximadamente 3.000 km •

a. S~rie Gurupi (Pr~-Siluriano)

Esta S~rie foi mencionada no seculo passado por Hartt

(34), como sendo constituida de velhas rochas metam6rficast com ocor-

r~ncia de ouro. Posteriormente t diversos outros trabalhos menciona

ram esta S~rie, destacando-se os de Oliveira e Leonardos (48).

Pode-se admitir ser ela de Periodos Pre-Silurianos t sendo possi-

vel que tenha side uma peninsula que avan~ava para dentro do mar raso

que entao existia, duz-ant.e e antes do Periodo Siluriano (62).

Oliveira e Leonardos (48) afirmam que a litologia predominante

e de filitos, aos quais estao associados sericita-xistos, mica-xistos,

quartzitos, itacelomitos e itabiritos, havendo tambem ocorr~ncia de
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veias irregulares de quartzo (1). Esta litologia e equivalente a das

seguintes outras S~ries encontradas no Brasil, segundo os mesmos auto

res: Minas, CearA, Itabaiana, Jacobina, Sao Roque, Assungui, Brusque,

Sao Gabriel, CuiabA e Bodoquena. A Serie Gurupi diferencia-se destas,

principalmente pelo fato de nao apresentar itabiritos em grandes ex

tensoesc>

A direqao geral deste material parece ser N30-4oW, com mergulho

da ordem de 40-60Q.

No referente a possibilidades econ8micas, devem ser mencionados

dois fatos:

1) a profunda meteorizaqao das rochas praticamente impede sua

utiliza9ao em obras de engenharia;

2) h~ possivel ocorr~ncia de ouro, ao lange do rio Gurupi e

nas imediaqoes da localidade de Montes Aureos, sob duas for

mas (1): a) aluviall b) filomenar.

E interessante considerar que, no saculo XIX, a mineraqao de

cure foi bastante intense nessa regiao, tendo mesmo sido explorada

por companhias estrangeiras. Entretanto, dado os matodos rudimenta

res de trabalho entao utilizados, pode-se "a priori" admitir a pos

sibilidade de trabalhar-se com material j! explorado.

b. Complexo cret~cico

Exceto a S~rie Gurupi anteriormente descrita, todo 0

restante da Area de colonizaqao est! cartografada como CretAceo, con

forme Oliveira e Leonardos (48). Entretanto, em trabalhos explorat6

rios de petr61eo mais ou menos recentes conduzidos pela
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,
PETROBRAS*, foram encontrados sedimentos considerados do Terciario,

com espessura variando entre 200-318 m (*). Na rea1idade, esta con

sidera9ao nao foi feita a base de tecnicas cient1ficas, existindo

dificu1dades em saber-se se &sses sedimentos sao terciarios ou creta-

cicos. A1~m disto, Gaspary e Rebou9as (28) apresentam a zona pr6xima

da Serie Gurup1 como constitu1da de materiais crista1inos, a pouca

profundidade.

Assim, parece ser oportuno, por enquanto, considerar tOda essa

area como um " comp1exo cretacico".

A 1ito1ogia consists basicamente em folhelhos argi1osos, silti-

tos e conglomerados.

Na regiao compreendida entre as loca1idades de Ze Doca e Coca1i-

-no, ~ bastante t1pica a ocorr&ncia de arenitos de co10raqao marron

claro a r6seo, de granu1aqao m~dia e uniforme. Estas caracter1sticas

de granula9ao indicam que a sedimenta9ao ocorreu ai em condiqoes de

aguas tranquilas, as quais devem ter existido entre os Per10dos Cre

tacsc e Terciario. Este arenito, bastante meteorizado, muitas v€zes

apresenta-se coberto por uma camada de fo1he1ho argi10so, 0 qual por

sua vez, muitas v&zes esta novamente coberto por uma camada do mesmo

arenite (Fig. 1). Esta disposiqae de camadas pode ser devida a sedi

mentaqao de part1culas finas por antigos 1eitos de rios que corriam

por entre os arenitos.

* PETROBR1s - Sig1a de Petr61eos Brasi1eiros S.A. (a companhia
estata1 de petr61eo brasi1eira).
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o folhelho apresenta-se com colora9ao cinzento-claro a cinzento-

esverdeado, duro e compaoto quando seco. Ambos materiais apresentam

dire9ao estratigr&fioa geral aproximadamente N-S, e urn mergulho vari!

Esta zona do Complexo Cret&oico tern altitudes vari&veis entre

50-300 m acima do n1vel do mar, em formas variaveis. A altitudes su-

periores a 200 m geralmente observam-se plates com brusoas pendentes,

constituindo a Serra do Piracambu, e a alturas inferiores aos 200 m,

observam~se inumeras pequenas eleva90es com pendentes rnais ou menos

-suaves, que permitem visualizar duas orienta90es gerais, oonstituin-

do as Serras da Piranhinha e da Desordem.

Em quanto a possibilidades econ8micas sob 0 ponto de vista geo-

l6gico na regiao do "Complexo Cretacico", pode-se apenas citar 0 apr,2

veitamento de &guas subterraneas a profundidades ao redor de 100 m.

Embora os aglomerados venham sendo utilizados como material de oons

tru9ao, sao de pouoa resist~noia a oompressao, e devido a isto reoo-

menda-se us&-los apenas oomo leito seound&rio de rodovias e oampos

de pouso, e, naturalmente, em oonstru9oes de pequena envergadura.

c. Formayoes quatern~rias

Ooorrem ao longo dos Oursos de &gua, sendo portanto for

ma90es tipioamente aluviais. Devido a impossibilidade de interpreta

9ao de fotografias a~reas, a &rea delimitada como quatern~ria est~

apenas esquem&tica, quando ao longo dos rios. Tambem sao quatern~rios

os terrenos inund~veis.

Bstas forma90es, oonsistem basioamente de areias nao oonsolida-
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das, de granula9ao variavel entre mediana a fina, segundo 0 rio em

que ocorre. Assim, os rios de aguas negras, representado nesta area

pelo rio Turia9d, tem mais areias grosseiras que os rios de aguas

barrentas como 0 Pindar6, Maraca9ume e outros.

o aproveitamento econ8mico destes materiais quaternarios parece

ser algo limitado pelo reduzido tamanho das particulas arenosas bern

como pelo material org~nico que se encontra misturado. Estes aspec

tos serao melhor discutidos em Hidrologia.

C. HIDROLOGIA

1. Introduiao

Inicialmente, sera interessante rever de modo rapido os con

ceitos de Sioli (61) referentes aos rios amazonicos em especial.

Ele considera tr~s tipos principais de rios, podendo existir classes

intermediarias:

a) rics de aguas barrentas, chamadoe "rios de aguas brancas"l

b) rios de aguas negras, transparentes, variando sua colora9ao

entre verde-oliva escuro e marron-caf6;

0) rios de aguas esverdeadas a verde oliva, transparentes, cha

mados "rios de aguas limpas".

Alem dessas diferen9as em colora9ao; esses rios distinguem-se

olaramente POl' suas forma90es marginais tipicas, como sera visto mais

adiante.
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2. Resultados e Discussao

SerA conveniente dividir a parte hidro16gica em dois itens:

urn para Aguas superficiais e outro para Aguas subterrAneas.

a. Aguas superficiais

Podem ser identificadas e delimitadas quatro bacias hi

drogrAficas, a saber: a do Gurupi, a do Maracaqum~, a do Turiaqfi e a

do Pindar4.

1) Bacia do Gurup1

A bacia do Gurupi tern uma superficie total de 61.000

km2 e seu rio prinoipal, 0 rio Gurupi, tern uma extensao total de

800 km. Especificamente dentro da Area de colonizaq~o, esta bacia

ocupa uma Area de 11.628 km2, e 0 rio Gurupi extende-se por 400 km,

constituindo simult~neamente, os limites oeste da Area de coloniza

qao e do Estado do Maranhao com 0 Estado do ParA.

G declive m~dio do rio Gurupi ~ da ordem de 0,5% (3 ), e sem

duvida alguma ~ste fato determina que haja infl~ncia das mar~s at4 a

localidade de ColOnia Militar, apesar do Oceano Atlantico estar

50-60 km distante.

Pode ser considerado como urn rio de Aguas barrentas, apresentan

do portanto, atividades erosiva e sedimentAria a urn s6 tempo e inde-

pendentemente.

Por urn lado, a atividade erosiva vai desgastando as margens oom

intensidades variAveis. Especialmente nos lugares onde 0 terreno 4

rnais macio e a corrente mais fraca, observam-se bruscos movimentos de
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Por outro lado, os materiais transportados em suas Aguas lenta

mente sao depositados, seja no pr6prio leito do rio, seja nas Areas

terra, tendo como resultado urn aspecto de barrancos ingremes.

to lento, na realidade extremamente lento, mas continuo.

as partes mais pr6ximas das margens do rio sao as que recebem,os ma-

Nas partes mais afastadas das margens, as Aguas cont~m quase que

exclusivamente materiais coloidais em suspensao, estando a niveis

mais baixos que os anteriores, ocorrendo a formaqao de in~meros lagos

ou lagoas. Urn rio como €ste, apresenta uma seq~o transversal tipica,

como pode ser vis'co na Fig. 2.

Terra firme

FIG. 2 - 88900 transversal ideal de um rio de ague barrenta I segundo SIOL!.

(Escolo vertical exagerada)

___ N(vel mlnimo de vasante
____ _ Nlvel maximo de enchante
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Como todos os demais rios da area de colonizaqao, 0 rio Gurup1

apresenta acentuadas variavoes em seu volume de agua durante 0 ano.

Apesar de nao existirem mediqoes de qualquer natureza, sabe-se que 0

maximo das Aguas ocorre no final da estaqao chuvosa (abril-maio), e

o minimo no fim da estavao s$ca (outubro-novembro).

o rio Gurupi pode ser navegavel por lanchas m~dias durante todo

o ano at~ a localidade de Campinho, povoado situado no extremo norte

da area estudada. Ap6s essa localidade, rio acima, a navegavao ~

dificultada nao s6 pela pouca profundidade do rio em si, como tamb~m

pela presenqa de muitos bancos de areia e corredeira, estas ~ltimas

em sua totalidade situadas em uma zona geologicamente mais antiga

(S~rie Gurup1 - ver Geologia). Apesar disto, a navega9aO pode ser

feita em toda sua extensao e durante todo 0 ano por embaroavoes tipo

canoa, admitindo-se que baraos maiores possam nave gar por ocasiao de

suas cheias anuais maximas, ~poaa em que as oorredeiras ficam inteir!

mente cobertas.

As areas marginais, sujeitas a peri6dicas deposiqoes de mate

riais suspensos nas aguas, sao conhecidas como "vArzeas", e sao de

elevado valor para explora90es agro-pecuarias, devido aos seguintes

motivos bAsicos:

a) as part1culas que se depositam sao ricas em elementos nutrit~

vee para as plantas, fazendo com que haja uma "fertiliza9ao"

natural e peri6dica destas terras;

b) estao localizadas em regioes de relativamente facil acesso.

Resumindo, a import&noia econ6mica do rio Gurupi, pode ser devi

da aos seguintes fat6res prinaipais:

I
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dras existentes em seu leito ficam enoobertos.

A

Este rio e

Dentro da area

Seu declive m~dio ~ da ordem de 0,4% (3).

2A area total desta bacia e de 32.000 km •

a) forma terrenos de varzea, as quais, embora de dimensoes mais

importantes;

lidade de Campinho;

d) ~ a finica via de acesso para t6da a regiao oeste da area de

coloniza9ao, apesar de um tanto precaria, como visto.

ou menos reduzidas e sujeitas a inundaqoes peri6dicas, sao

b) ha possibilidade de ocorr3ncia de cure aluvial;

c) permite a navega9ao com lanchas durante todo 0 ano at~ a loc~

mede 72 km.

2) Baoia do Maraca9um~

Esta baoia tem urna extensao, dentro da area de colo

nizaqao, de 3.343 km2 , e seu prinoipal rio, dentro desta mesma area,

que apresente as mesmas oaracteristicas gerais do rio Gurup1.

ser considerado como urn rio de aguas barrentas, e como tal, espera-se

seus afluentes, todos destituidos de maior import~ncia, pode tamb~m

Dentro da area de coloniza9ao, ~le ~ navegavel apenas por embar

ca90es tipo oanoa, durante todo 0 ano, mas ha maior facilidade duran

te a epoea de suas cheias, ocasiao em que os banoos de areia e as pe-

de colonizaqao, a bacia cobre 6.575 km2• e 0 rio Turiaqu corre por

3) Bacia do Turia9u

o principal rio desta bacia hidrografica ~ 0 Turia9u,

com uma extensao total de 200 km, e declive m~dio de aproximadamente

0,2% (3).

120 km.
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visto na Figura 4, constata-se clar~de mapa foto-interpretado, e

Embora nao existam dados quantitativos, e facil ser verificada a

o rio Turia9u pode perfeitamente ser considerado urn rio de

aguas pretas. Segundo Sioli (61) urn rio desta natureza deve ter uma

H
se9ao transversal tipioa, oomo pode ser visto na Figura 3.

Uma grande diferen9a desta se9go para a de urn rio de agua barren

ta, 6 a presen9a de extensos vales no terreno, formados POI' erasao,

ohamados "igap6s", estando cobertos pelas aguas durante a ~pooa de

~

Observando-se a seqao transversal do rio Turia9u, feita a base

mente a semelhan9a com a se9ao ideal, visualizada atrav6s da Figura 2.

As medi90es de profundidade deste rio sao muito precarias, mas

como ja foi dito, ocorre uma grande varia9ao no seu volume de agua d~

os quais comumente sao cobertos por bosques, oonstituindo assim os

rante 0 ano. A Figura 5 permite esclarecer 0 assunto 1igeiramente.

Refere-se a medi90es fei'tas durante 20 dias do mils de fevereiro de

durante 0 espa90 de apenas 15 dias. A n~o re1aqao direta com a prec1

pita9aa (a precipita9ao e a altura do rio foram medidos na localidade

de Tur1) deve ser interpretada como chuvas ocorridas nas cabeceiras

1967 (6poca chuvosa), e mostra a variaqao de 1 m para rnais de 6 m,

transparllncia das aguas do Turia9u, especialmente na estaqao sllca.

rio seja constitu1do de particulas mais finas - 0 que rea1mente ocor

reo 0 fundo d@ste rio esta coberto por areias de granulaqao mediana,

Em virtude disto, pode-se admitir que existe relativamente pouco mate

rial em suspensao, e consequentemente, e de esperar-se que 0 fundo do
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rios incluidos n~ste trabalho.

para 0 seu aproveitamento econ6mico.

~ ~

Este fa to tem implieaioes

as quais sao tidas at~ 0 momento como um dos melhores materiais de

construqao existente na ~rea de colonizaqao. Ja os rios de aguas

barrentas, como 0 Gurupi e outros, t~m 0 fundo constituido predomina~

temente por areias finas e particulas menores, 0 que ~ indesejavel

pequenosE\fluentes, denominadoB "igarap~s", ~ bastante grande, e mui-

outubro-novembro. lsto ~ valida tambem para os afluentes de todos os

tos d~les seeam por completo durante alguns meses, geralmente em

Durante a estaqao s~ca, se observa no leito do Turiaq~ diversas

o pH medido em fevereiro de 1967, quando as aguas estavam a 12 m

de altura, acusou estar ao redor de 4,6*,

ilhatas de arenito, bem como in~eros baneos de areia. 0 n~ero de

nas aguas deste e de outros rios, possivelmente por nao se encontra-

diversas. Uma delas se refere a esquistosomose, enfermidade provoca

da pelo Shistosoma mansoni. E que 0 hospedeiro intermediario d~ste

protozoario ~ urn caramujo da Familia Planorbideae, 0 qual nao existe

rem nelas condiqoes de alealinidade favoraveis para a elaboraqao de

* Mediqoes feitas com fitas colorimetricas em 5 locais.

mento nos trabalhos de campo sem 0 uso de repelentes. Segundo

sua couraqa protetora.

E not6ria n$ste rio, a presenqa de um inseto conhecido como

"pium" (Simulium amazonicum), 0 qual atraves de suas picadas se torna

extremamente molesto ao ser humano, chegando mesmo a afetar 0 rendi-
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Cerqueira (19), ~ste inseto ~ transmissor da micro-filaria Mansonella

ozzardi.

Em quanto a navegabilidade, 0 rio Turiaqft permite, na ~poca chu-

vosa, 0 trafego de lanchas de at~ 20 ton, podendo atingir at~ a loca-

lidade de Tur1. Deste ponto para cima, os inftmeros bancos de areia e

a pouca profundidade das aguas, impedem navegaqao em t~rmos praticos,

exceto para canoas.

4) Bacia do Pindar6

Esta baoia cobre uma superficie de 95.000 km
2 e ~ con~

tituida por tr~s grandes rios: Pindar~, Mearim e Grajau. Para a area

de colonizaqao interessa apenas 0 rio Pinda~, 0 qual constitui os

240 km de seu limite suI. Dentro desta area, a bacia do Pindar~ tem

.... 2uma extensao de 8.466 km •

Por ser ~ste rio de aguas barrentas, apresenta as mesmas caracte-

risticas gerais do Gurup1 e do Maracaqum~, mencionados anteriormente.

Apresenta uma largura m~dia de 15 m e uma profundidade ao redor de

2 m durante a estaqao s~ca. ~o existem quaisquer outros dados.

Entre seus afluentes, destaca-se 0 rio Carft, que permite navega

qao com chatas no per10do de estiagem.

A 1mport~ncia economica do rio Pindar~ ~ bastante acentuada, pelo

fato de permitir a navega9ao regular durante todo 0 ano, por embarca

90es tipo chata de at~ 200 ton e lanchas menores.

Amargem direita d~ste rio, situada no v~rtice de dois limites,

esta a cidade de Pindar~ Mirim, que possui urn parto rudimentar de con-

creto armado para uso das embarca90es.
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b. !guas subterr!neas

Gaspary e Rebouvas (28) admitem que 0 problema de agua

em todo 0 nordeste (inoluindo 0 Maranhao) e rnais uma questao geo16gi

oa que 01imato16gica. Suszozynski (66), em trabalhos de perfura9ao

de p090S tubulares dentro da area de colonizaqao, conc1uiu que ha

boas possibi1idade de captaqao de aguas subterrdneas com caracterist!

cas adequadas e a pouca profundidade, e que, a disposiqao e espessura

das oamadas de siltito, arenito e argi1ito pratioamente controlam

Jlssas possibilidades, pelo fate de que 0 siltito constituiu sempre

importante entrada de agua nos poqos perfurados.

Observou-se (66) que povos com di&metros de 15 om e com profund!

dades variando entre 70-100 m, dao uma vaz~o de 5.000-10.000 l!h, e

que mao se apresentaram dificuldades teonioas para perfurav~es a pro-

fundidades de ate 200 m.

Sabe-se que uma agua e boa para 0 oonsumo humano. destituida de

sabor salobre, quando contem no maximo 400 mg!l de materiais oomo

residuo s800. Observando-se os dados do Quadro 2. oonolui~se que as

aguas dos POTOS de Ze Doca e de Turi, a.ao. em quantoa este aspecto,

de boa qua1idade, podendo mesmo serem consideradas quaSe que oomo,

destiladas - 0 que naturalmente tern seus inconvenientes, especialmen

ta no campo da nutrivao.

Aceita-se como verdadeira a exp1icaqao de que tao baixa quantid!

de de elementos dave-se a intensa 1ixiviaqao; pode-sa admitir que

poqos mais profundos apresentem me1hores condiqoes, assim como aque-

les que porventura venham a ser perfurados em aguas onde pode ocorrer
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(vel' c1ima).

uma evapotranspiraqao potencial maior que a precipitaqao m~dia anua1

Observando-se ° Quadro 2, peroebe-se olaramente a diferenqa das

Residuo sileo e demais dados, em mg/1o

Caraeter1sticas Poqo em Ze Doca Poqo em Tur1

pH 7.00 6,50

Residuo ~eco* 55,00 197,00

C~lcio (013.) 3,20 31,20

Magdsio (Mg) 0,48 3,88

Pot~ssio (K) 5,75 4.10

86dio (Na) 5,25 4.50

C10retos (C1) 11,00 12.00

Su1fatos (804) 12,40 12.01

Bicarbonatos (HC0
3) 14,64 68.32

Nitritos (N02) Ausllncia Traqos

Nitratos (N0
3)

Aus(!lncia Traqos

QUADRO 2. Caracter1sticas qu1micas de ~guas de poqos superficiais

(profundidadede 8 metros) em duas 10ca1idades. Dados

de 8uszezyinski (66).

*

aguas enoontradas em Ze Doca e em Turi. lsta provave1mente se deve

13.0 fato de que a regiao de Ze Doca foi desmatada h~ aproximadamente

10 anos, 13.0 passo que a regiao do Turi, esta ainda coberta pOl' bos

ques, os quais constantemente fornecem materiais a superficie do
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A

Este simbolo significa que a temperatura m~dia do

talados ao lange da rodovia BR-316, com observaq~es um tanto irregul~

gicas, existem, na realidade, apenas sete postos pluviom6trioos ins-

tores, os quais nao t€m sido registrados de uma maneira sistemAtica.

Numa regiao onde deveriam existir pelo menos 300 estaq~es meteoro16-

,."

solo, que vao se decompondo gradativamente, liberando elementos di-

D. CLlMA

dados em outras fontes, e interpreta-los convenientemente.

res e recentes. Faz-se, portanto, indispensavel generalizar buscando

1. Introdu!ao

Um estudo mais detalhado do clima na ~rea de colonizaqao

torna-mdificil, uma vez que ~ste § constituido por uma s6rie de fa-

o mais geral dos trabalhos pUblicados, onde se inclui a Area de

colonizaqao, 6 0 de Serebrenick (60) que considera t6da esta zona como

sendo de Clima Tropical Superfimido, cnde a temperatura m~dia do m$s

mais frio 6 superior a 18QC, com uma precipitaqao pluviom6trica m6dia

anual acima de 1.900 mm irregularmente-distribuida durante 0 ano.

Schmidt (58) estudando 0 clima da Amaz8nia incluiu t8da esta

area de colonizaqao como sendo do tipo clim~tico !!! segundo a class!

ficaqao de Koppen.

m~s mais frio e acima de 18QC, e que as chuvas sao mais ou menos abu~

dantes durante todo 0 ano, com uma precipitaqao mensal minima maior

que 60 mm. HA oscilaqao minima, segundo ~ste autor, para as tempera

turas e precipitaqao anuais, e a amplitude anual das temperaturas
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medias entre 0 m€s ma~s quente e 0 mes maie frio, e inferior a 5QC.

Em trabalho mais recente, Soares (64) entra mais em detalhes,

apresentando ainda sob 0 sistema de Koppen, dois tipos de clima, os

quais serao a seguir resumidos:

a. Tino Amwlg! - exceto pequena parte a leste da area de eolon£

zayao, este tipo elimatico ocorreria no restante desta mesma area, e~

racterizando-se por serquente e umido. Apesar de existir uma esta

gao seea n,a primavera, 0 total pluviometrico garante sufieiente umid~

de para permitir 0 desenvolvimento de floresta amaz8niea. A estaqao

chuvosa maxima oeorre no outono, sendo maryo e abril os meses mais

chuvosos. 0 m€s maie quente corresponde ao fim do per1odo seco, e a

variayao termica anual e inferior a 5QC. Entretanto, a varia9ao dia

ria da temperatura mais elevada.

b. Tipo AW' gi - ocorreria numa pequena parte a leste da area

de coloniza9ao, oaracterizando-se por ser um clima tropical umido com

n1tida estaqao seea no inverno. A precipitaqao media anual e supe

rior a 1.500 mm, com chuvas ocorrendo de outubro a maryo, com 0 maxi

mo em dezembro ou janeiro. 0 periodo seeo comeqa em abril, sendo

mais rigoroso em jUlho e ag8sto. A temperatura media rnais elevada

ocorre em outubro. A vegetayao seria tipica de cerrado.

Presentemente, esta ultima classificagao em parte e razoavel, se

bem que na realidade oferece poucas e limitadas informayoes.

Walter e Lieth (79), usando 0 sistema de Bagnouls e Gaussen,

elaboraram clima-diagramas para diversas estayoes meteorologicas do

mundo, e culminaram com a apresentaqao de mapas elimatieos. A zona

em estudo, aparece no mapa da America do SuI a Eseala de 1:20.000.000,

como sendo de clima tipo I(II)b, 0 que significa clima tropical com
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chuvas de verao. Segundo ~ste sistema, diferentes lugares sao consi

derados a base de informaq~es t~rmicas e pluviom~tricas, como sendo

s~cos. umidos ou muito umidos, como pode ser visto na Figura 6, que

representaria 0 clima da ~rea de colonizaqao, tendo 0 pOsto de Sao

Luiz como basico. 0 Quadro 3 oferece outros dados complementarios

para esta estaqao meteoro16gica.

-Sem duvida. levando em consideraqao a escala em que foi apresen-

tado 0 mapa desses autores; ssta classificaqao ~ utile A pratica no

entanto tem demonstrado que na area de coloniza9aO, 0 m$s de jUlho,

por exemplo, ~ bastante s$co, 0 que nao pode ser verificado no clima-

diagrama citado. Al~m disso, quando se deseja entrar em maiores det~

Ihes sabre 0 clima de uma regiao, a elaboraqao de clima-diagramas

requer a exist~ncia de m~dias t~rmicas e pluviom6tricas da propria z£

na em estudo, 0 que no caso presente e impcssivel.

QUADRO 3. Algumas caracteristicas da Esta9ao Meteoro16gica de Sao

Luiz.' Dados de SUDENE (15).

Precipitaqao m~dia anual: 2.184,3 mm

Temperatura m~dia anuall 26,600

Temperatura maxima absoluta: 34,8QO

Temperatura minima absoluta: 19.600

Amplitude m~dia anual da temperatura: 6,900

Horas de sol, m~dia annal: 2.225.4

Umidade relativa do ar; media anual: 82,2%

Nebulosidade media anual (escala de 0-10): 6,6

Vento predominante ao ana (dire9ao e velocidadee): NE 2,7 mph

Evapora9ao media anual: 939,9 mm

Numero de dias com precipitaqao maior que 10 mm: 61 ao ano,
maximo de 12 dias em mar90
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oos, e de temperatura.

2. Resultados e Discussao

"Estes valo-

Entretanto, urn dado de precipita9ao anual em si s6 tem limitada

Em virtude da falta deobservaOVoes meteoro16gicas dos distintos

componentes clim~ticos, no estudo do clima regional e necess~rio

abster-se de muitos fat8res, restringindo-se na maioria das v~zes a

temperatura e precipitaovao. Mesmo considerando apenas estes dois fa-

A solu9ao para ~stes casos, Ii deduzir e extrapolar dados cUidad2

samente selecionados de outras regioes, como foi feito n$ste trabalho.

POI' I'll se ve que a preoipitaov~o pluviometrica na ~rea de

a. Precipita..~o media anual (observar mapa de isoietas)

estudo, porque nem mesmo ~stes dados existem em forma satisfat6ria.

tares, frequentemente surgem dificuldades, como no caso do presente

Em seguida sao apresentados os resultados e as discussoes pa

r-a as interpre'ba9oes de precipita..ao media anua't , distribui<tao das

ChUV6S durante 0 ano, incluindo a dura9ao de periodos chuvosos e sa-

colonizaovao varia entre 1.250 a mais de 2.250 mm 1'10 ano.

res estimados com ~stes detalhes, diferem bastante do "Atlas P1uviom!

trice do Brasil" (68), que eonsidera os limites de 1.800-2.000 mm

anuais. Esta diferen..a pode ser atribu1da 1'10 nivel de detalhe em que

foram elaborados os dois mapas.

impoI't~ncia uma vez que, sendo 0 I'esultado de uma soma, nao permite

verifiear a situa9ao de cada um dos somados, 0 que equiva1e dizer.

nao esolarece a quantidade de chuva caida durante os diferentes masas
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do ano, sua intensidade, dura~ao, etc.

E sabido que a distribuiqao da pluviosidade ao longo do ano ~ de

grande import&noia para atividades agro-pecuarias de um modo especial,

e em consequ8ncia, serA bastante util entrar em maiores detalhes a

8ste respeito. Evidentemente, a efetividade da precipitaqao seria 0

detalhe desejavel, mas muitos sao os outros fatores locais que a in-

fluenciam, deixando-se por isto de menciona-la aqu1.

b. Distribuiqao das chuvas durante 0 ano

o problema da falta de dados observados em pontos estra

t~gicos dificulta 0 conhecimento exato da distribuiqao pluvial. Boa

estimativa contudo, pode eer feita com 0 sistema idealizado e desen-

volvido por Trojer (69, 70).

Graficamente e em foram de coordenadas cartesianas, a distribui

9ao pluvial ~ representada em forma porcentual, onde sao indicados os

criterios de s~co e Uillido. Os conceitos de seco e umido sao dados

arbitrariamente, considerando-se m~s s~co 0 que apresentar menos de

8,3% da precipita9ao m~dia anual. 0 valor 8,3% ~ proveniente da se

guinte opera\1ao: l~~% '" 8,3%. deduzido segundo 0 racioc1nio de que

se durante todo 0 ano (12 meses) a precipita\1ao ~ de 100%, a preci-

. - /8 ~pitaqao de um m~s sera.3~.

Nas abcissas sao marcadas os diferentes meses do ano, e nas or-

denadas, va18res correspondentes a percentagem de precipitaqao m~dia

mensa1 em relaqao a precipitaqao m~dia anual.

Obtem-se deeta maneira a porcentagem de chuva caida menealmente,

em rela~ao a precipitaqao anua1 do lugar.
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Graficos assim elaborados, permitem conclus~es sabre os seguin-

tes pontos de inter~ssel

1) Duraqao dos periodos s~co e ohuvoso

2) Inicio e t~rmino dos periodos s@co e chuvoso

3) Intensidade dos periodos s@co e chuvoso.

Fixados ~stes conoeites. foram realizados graficos individuais

da distribui9aO porcentual da precipita9ao para diversos pontos do

Norte e Nordeste brasileiros (alguns sao representados nas Figuras

9 a 12), e classificados segundo sua semelhan9a. Foi poss1vel entao

elaborar mapas onde aparecem zonas de igual dura9ao de per1odo chuvo

so, de linhas reunindo pontos de mesmo inicio do periodo ohuvoso. e

de linhas reunindo pontos com a maxima s@ca do ano (Figuras 13 e 14).

Elaborados ~stes mapas, lecalizou-se a area de colonizaqao e em segu!

da foram selecionados os graficos que satisfaziam as condi90es n~le

estabelecidas. resultando na sele9ao de dois, que foram considerados

OS que melhor representariam a marcha da precipita9ao nesta area.

o de Parintins (Figura 12) melhor se adapta para a metade norte

da area de colonizaqao, e e de Caxias (Figura 11), para a metade sul.

Graficos de eutraslocalidade. a titulo de esclarecimente e exemple,

pedem ser vistos atrav~s dasFiguras 9 a 12.

A durayao do periodo chuveso para toda a area, e de 4-6 meses, e

do periodo s~co, de 8-6 meses.

Na metade centro-sul, 0 per10do chuvoso tern in1cio entre novem

bro e dezembro. com 0 m~s mais s~co ocorrendo em ag6sto. Uma vez in!

ciado 0 periodo chuvoso entre novembro-dezembro, a precipita9ao vai
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sileo, ouja intensidade m!xima verifica-se em agi'lsto.

serva-se que exists boa semelhan9a, mas dave-se mencionar que as me-

nico", ap6s 0 qual as chuvas novamente aumentam atingindo 0 m!ximo

-Fica clara a progressao das

Na metade centro-norte a situa9ao e ligeiramente distinta. A

da ne sul da area de coloniza9ae. comprova a validez do exposto, de~

vende-se chamaI' a aten9ao para que os dades pluviomiltricos de Pindaril

Mirim referem-se a m~dias apenas dos anos de 1963 a 1965.

ml!is mais sileo do anc ooorre em setembro.

- 44 -

em abril. Durante 0 m~s de abril a precipita9ao vai diminuindo tam

bem mais ou menos rapidamente, at' que em maio tem in1cio 0 periodo

aumentando rapidamente at~ fevereiro, quando ocorre um ligeiro liver!

dura9ao do per10do chuvoso, como ja foi dito, e tambem de 4-6 meses.

o grafico de Caxias (Figura 11), origem da interpreta9ao acima,

ao ser comparado com 0 da cidade de Pindare Mirim (Figura 8), situa-

menos no oentro da Area, sObre a rodovia), atrav6s da Figura 8. Ob-

se a Figura 14, que se explica pOl' si s6.

Contudo, 0 periodo chuvoso tem in1cio entre dezembro e janeiro, e 0

diminuindo as ohuvas ate maio-junho, quando tem inicio 0 periodo sl!l-

co, euja intansidade maxima e am outubro.

eondi9~es do tempo no sentido aproximado (dentro da area de coloniza

9aO) de sul a norte, e iste pode melhor ser compreendido observando-

Na metade centro-norte, 0 periodo ehuvoso come9a entre novembro

e dezembro, atingindo 0 auge em mar90 (nao se verifiea 0 "veranico"),

Esta interpreta9ao ~ baseada no grafioo de Parintins (Figura

12), 0 qual tamb6m pode ser oomparado oom 0 de Turf (situado mais ou

dias do Tur1 referem-se apenas aos anos de 1963 a 1965, como em



- 45 -

Pindar~ Mirim.

Os diagramas de Pindar~ e de Turi permitem observar claramente a

diferenqa existente, embora pequerta, entre 0 regime ou transcurso da

precipitaqao entre as zonas norte e sul da. area estudada, podendo-se

esperar que, entre aeus extremos norte e sUl, a diferenqa seja pouoo

maier.

A forma dos grafioos menoionados, indica a intensidade dos fen6-

menDs de umidade e s8oa. Desta maneira, a zona norte tem sua ourva

bem mais suave que a do sul, e assim sando, ali nem as ohuvas nem as

.s~oas sao muito pronunciadas, ou pale menos apresantam-sa menos pro-

nunoiadas que na metade oentro-sul.

o. Temperatura

Apesar de nao existirem registros sistematicos para 8s

te elemento do alima, deede logo pode ser afirmado que @le nao const!

'"tui problema s~rio para os oultivos e animais adaptados na regiao,

uma vez ser oonheoido 0 fate de nao ooorrerem temperaturas minimas i~

feriores a OQC ou maximas superiores a 40Qc. Consequentemente, exis-

te adequado suministro de oalor para a produtividade animal e vegetal

durante todo 0 ano. Entretanto, seria oportuno haver um melhor oonh~

oimente s6bre varia9~es di'rias e estaoionais da temperatura per serem

estes parametros de importanoia na adapta~ao de oertos oultivos.

Estendendo-se interpretativamente os dados de diversos postos me

teoro16gicos do Norte e Nordeste do pais, pode-se estimar a distribui-

~ao das temperaturas m6dias anuais como se v8 no mapa de isotermas

anuais na Figura 15.
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Na Area de coloniza~ao. interpreta-se que as temperaturas m6dias

mais elevadas (27QC) estao nas zonas mais altas, e as temperaturas

m~dias anuais menos elevadas (26QC) estao nas partes de menor altitu

de. lsto pode ser deduzido ao estudar-se a distribuiqao da temperat~

ra em fun9ao da altitude, oomo esolarece 0 Quadro 4.

QUADRO 4. Gradiente de temperatura em funqao da altitude para dois

pisos altitudinales, em QC, e por 100 m de ascenso verti

oal.

Pisos altitudinais
Temperatura

0 - 400 m 400 - 800 m

Minima m6dia - 0,60 - 0,74

M~dia anual - 0,60 - 0,36

MAxima m~dia - 0,45 - 0,60

~ste Quadro nao demonstra as variaqoes menores que sao fun9aO

das circula90es looais, ligadas portanto, as formas do terreno.

Assim ~ qUe, por exemplo, diversos dados demonstraram que entre 0 

100m hA na realidade um ascenso da temperatura m~dia anual da ordem

de + O,5 QC!100 m, ooorrendo isotermia entre 100-150 m.

Apesar disto, nao vale a pena entrar em maiores detalhes em

quanto a @ste ponto, em virtude de dois aspectos fundamentais:

1) 0 m~todo de calcular a temperatura m~dia atualmente usado po

de conduzir a ~rros de at~ + oU = 2,OQC (70).

1
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2) estimativas da varia9ao t6rmica mais exatas dependem de re

gistros locais, devido a diferen9as nas formas do terreno que

condicionam 0 comportamento da temperatura.

De qualquer maneira •. ~poss1vel obter-se uma primeria id6ia do

transcurso da temperatura, por meio de compara90es como as que serao

feitas em seguida.

Na cidade de Fortaleza (27 m acima do nivel do mar), as amplitu

.des da temperatura entre as m6dias m~ximas e as m6dias m1nimas apre

sentam pouca variaqao, observando-se que as meses mais quentes sao os

de outubro a janeiro, ande a varia9ao em t8rno da m6dia anual 6 apro

ximadamente de lQC, e:.: as meses mais frios sao abril a junho, tamb6m

com varia9ao em tOrno da m6dia ao redor de lQC. Ao se cOmparar estas

informa90es com a distribuit~o porcentual da precipita9ao na ~rea de

coloniza9ao, percebe-se uma certa coincid~ncia dos meses mais frios

com os meses ohuvosos. Por autro lado. os meses mais quentes coinci

dem aproximadamente com os meses mais s~cos.

Na cidade de Graja~ (154 m acima do n1vel do mar). as amplitudes

de temperatura sao mais au menos as masmas anteriores (Fortaleza), e

~stas dados quando oomparados com 0 transcurso porcentual da precipi

ta9ao da ~rea em estudo, permitem verificar uma coincidencia mais pe!

feits que a anterior, para com as meses mais s~cos e m~is ftmidos com·

os periodos mais quentes e com os mais frios. respectivamente.

Na aidade de Caetit' (878 m sObra 0 nivel do mar), existe pouoa

amplitude t6rmioa mensal. por6m aoentuada anual. 0 periodo mais

quenta ooorre entre OS meses de novembro a abril, e 0 mais frio entre

os meses de maio a agOsto.
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tudinais mais ou menos como nas cidades mencionadas, de maneira que

pr6ximos de Grajau que de Caetit~.

para estimar a evapotranspira9ao poten
tQO.

F6rmula de Holdridge <:
cial: 8Ev-pot = 5 ,92 x

t~rmo entre as cidades de Fortaleza e Grajafi. Acima dos 150 m, ~ste

QUADRO 5. Estimativa da evapotranspira~ao potencial anual, com d~fi

cits e excessos de agua para diferentes pisos altitudinais

na area de coloniza9ao, calculada segundo Holdridge.

na zona abaixo da altitude de 150 m, 0 mecanismo ocorrer! como meio

Reunindo estas id6ias oom 0 mapa de isoietas anuais m~dias, 6

possivel calcular a evapotranspira9ao potencial anual para diferen

tes alturas, segundo 0 orit6rio de Holdridge-, como no Quadro 5.

Com estas informaioes, pode-se considerar que na area de colon~

za9ao 0 transcurso da temperatura varia de ac8rdo com os nfveis alt~

ocorrera como meio t~rmo entre as cidades de Grajafi e Caetit~, mais

-

Precipitaqao Altitude toC Ev-tr, pot. Deficit Excesso
anual, mm em) mm mm mm

1250-1500 menor 100 26 1560 310-60

1250-1500 200-+300 27 1230 20-270

1500-1750 menor 100 26 1560 60-0 0-190

1500-1750 200 a +300 27 1230 270-520

1750-2000 menor 100 26,0 1560 190-440

1750-2000 100-200 26,5 1530 220-470

2250-2500 100-200 26,5 1530 720-970

mais de 2500 aprox. 100 26 1590 910
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Campo,-e definida como urn campo de menores proporqoes•
vez, e sin6nimo de savana.

Campina
por sua

V~-se neste Quadro que, em relaqao a agua disponivel para as

plantas, a maior defici@ncia ocorreria nas zonas de precipitaqao m~-

Ducke e Black (23) demonstraram que t6da a extensao da area

Segundo a "Ohave para as Forma/loes Vegetais Amaz8nicas" (53), na

mas considera-se que os grafioos ja discutidos melhor representam a

de agua. Poderia ser feite calculo semelhante para cada m@s do ano,

1. Introduqao

dia anual entre 1.250-1.750 mm, situadas a altitudes inferiores aos

100 m acima do nivel do mar. Na maioria dos casos, ocorreria excesso

de colonizaqao , uma parte da "Hylaea" de Humboldt e Bonpland. A hi-

guintes g~neros arb6reos! Hevea, Bertholletia, Ravenala, Gnetus,

E. VEGETA97!'0

•

Parkia, Dimorphandra, Hymenolobium, Coumarouna, Bauhinia e outres ci

pos e lianas, Camponetus, Azteca e outras plantas mirmec6filas, etc.

leia como tal, ~ caracterizada pala presenqa, entre outros, dos se-

-regiao do presente estudo deveria ser encontrado 0 seguinte: floresta

de terra firme, campos de terra firme, e campina*.

Uma outra classif10atae oonsidera nossa zona como constituida de

florestas ("evergreen tropical rainforest"), savanas a palmeiras de
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2. Resultados e Discussao

natural, pode-se entrar urn pouco mais em detalhes.

•Area florestada

2A Area florestada atualmente mede c~rca de 27.230 km , 0

Area florestada, ocupando 27.230 km2, aproximadamente

2Area deflorestada, ocupando aproximadamente 2.352 km

Babaqual tipico, ocupando uma extensao de 137,5 km2

Babaqual em formaqao, (extensao incluida em drea deflo-

restada)

Campina. com uma extensao de aproximadamente 292,5 km
2 •

a)

b)

c)

d)

a)

e)

Seguindo-se 0 mesmo sistema usado POI' Glerum (29), a presente

-A vegetaqao atual da ~rea de colonizaqao pode ser dividida,

babaq~ (12). Sem duvidat pode ser considerada como baset mas, a vis

ta de observaqoes pessoais, e levando-se em consideraqao a interfer~E

cia humana, que nao pode ser desprezada como modificadora do ambiente

para fins descritivos e cartogrAficos, como segue:

que corresponde a quase 90% da drea de colonizaqao.

quando es'budos mais detalhados forem realizados, com base em fotogra-

Apesar das diferen9as fision6micas verificadas nesta zona, foi

impossivel, na 6poca em que se realizou sste trabalho, delimit~-las

on mesme conhecer melhor sua compesiqao floristica. Desta maneira,

, -divisoes, como aliAs pede ser deduzido ae observar-se 0 mapa de isoi~

fias allreas, a presente zona, considerada "homog~nea", permitirA sub-

tas anuais e 0 mapa de solos. discutidos ern outro local.
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area pode ser considerada como "Evergreen seasonal forest". Ao estu-

dar a vegeta9ao a sudoeste desta area de coloniza9ao, Glerum (29)

observou que grandes,areas florestadas sofrem efeitos da s~cat 0 que

provavelmente tamb~m sera valida para a presente zona.

As florestas amaz8nicas apresentam grande diversidade de esp~-

cies, e estimou-se que para muitas arvores, a densidade ~ menor que

urn individuo pOl' hectare (7). 0 estrato superior dessas florestas

geralmente 6 alto, atingindo 30-40 metros, mas algumas arvores comu-

mente ultrapassam as 60 m, principalmente as pertencentes aas gllneros

Dinizia e Cedrelinga (23). A familia botanica melhor representada 6

a Leguminosae, seguida de outras, como Lecithidaceae, Moraceae, etc.

No ~mbito dllste estudo, a area florestada ssta constitu1da prin

cipalmente par @ssee gllneras e familiae, notanda-se igualmente uma

grande diversidade de esp~cies. Em urn estudo· feito em quinhentos

hectares situados entre as coordenadas de 2Q48',5 e 45Q521W (entre as

localidades de Cocalino e Ze Doaa), observou-se que a maioria das

arvores apresentam altura entre 10,5 a 20,0 m,e DAp·· entre 25 e

44 em. 0 volume de madeira encontrado POI' hectare foi da ordem de

230,37 m3, e 0 nfimero de arvores foi de 109!ha; tendo-se tamb~m em

considera9ao que em oito hectares de amostragem, foram encontradas
"!\

rnais de 100 especies diferentes, percebe-se claramente a hete~ogenei-

dade da vegeta9ao. 0 Quadro 6 permite verificar parte dos resultados

• FLOR, H. M. Forest survey in the area of the District of Mon9~0,
Maranhao State (Brazil) of an area of 500 ha destined to suc
cessive elearcuts for further agricultural crops. Relatorio
apresentado ao Grupo Interdepartamental de Povoamento do
Maranhao (SUDENE). sao Luiz, 1966. 9 fls. (dact.) •

•• DAP significa "Di&metro a altura do peito".



Volume de ma
deira - m3/ha.

Nome cientifico e familia

(entre aspas. nomes comuns)

Carapa guianensis - Meliaceae
"Barrote branoo" - ?
"Barrote vermelho" - ?
Anacardium giganteum - Anacardiaceae
"Inga bravo" ... Inga sp. Leguminosae
Tauari branoo ... Esohweillera sp. Lecytidaceae
Tauari preto ... Esohweillera sp. Lecutidaceae

Luehea speciosa - Tiliaceae
Sterculia ap. ~ Sterouliaceae
Anaoardium giganteurn - Anaoardiaceae
"Genipapinho" ... ?
"Mangue branoo" ... '(
"Mangue vermelho" - ?
"Mutamba preta"
Simaba sp. ... Simarubaoeae
Sclerolobiurn sp. ... Caesalpinaceae

"Broqueiro" ... ?
Caesalpinia paraensis - Leguminosae
";ratoba Mirini"
Nucleopsis sp.' ... Moraoeae
Sacoglottis guianensis ... Humiriaceae
Apeiba albiflora ... Tiliaceae
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"Amescla" ... ?
Anona sp. - Anonaceae
Antropetalum sp. ... Proteaoeae
"Favela" - ?
"Paparailba" ... ?
"Suoupira preta" ... ?
"TuturubA" - ?

Dushetia sp. - Anonaceae
Moronobea ooooinea ... Gutiferae
"Bacuri_pari" ... ?
Theobroma grandiflorum ... Sterouliaoeae
"Embiribeira" ... ?
Astronium Fraxinifolium - ?
Ceoropia sp.... Moraoeae
"Inhar/j" - '(
Zizyphua sp. - Rhamaoeae
"Mirindiba" ... ?
Eueylophota paraensis - Rutaoeae

Algumas caraoteristioas da vegetaq~o o~roa de Ze Dooa, com
uma m~dia geral de 109 arvores pOl' hectare, e urn volume de
madeiras de 230.37 m3/ha. Dados de Flor.

80-70

90-80

70-60

60-50

100-90

Presenpa
(%)

QUADRO 6.

encontrados neste estudo.

-------------------------,-
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Confirmou-se que 0 sistema radicular das arvores nao ~ muito pr£

fundo, e $ste fato determina que os ventos conseguem frequentemente

tombar arvores. Esta pouoa profundidade do sistema radicular pode

ser atribu1da a altura do lenqol freatico, 0 qual vai determinar re

lativamente poueo espaqo no solo para 0 desenvolvimento de ra1zes.

A16m disso, ~ muito eomum a presenqa de raizes tabulares.

A maioria das Arvores estudadas apresenta 0 cerne duro.' Nota-se

tambem que as florestas sao "limpas", isto e, ha relativamente faeil,!

dade de se caminhar nelas.

Quando a floresta e desmontada sem auxilio de fogo, em poueos

anos 0 terreno estara coberto com uma vegetaq~o earacterizada pela

presenq& de arbustos e arvores heli6filas, de rapido crescimento, dos

g~neros Orbygnia, Cecropia, Solanum, Piper, Cassia, Croton, Myrcia"

Eugenia, yismia, Cledemia, Mimosa, BYrsonima, Trema, Maconia, Casea

~, etc. (39).

Quando 0 desmonte e feito com aux11io de fogo por anos oonsecut,!

vos, aparaeera urn manor n~ero de especies, prineipalmente dos seguin

tes generosl OrbYgnia, Byrsonima, Cecropia, Coumarouna. Vismia,

~villa, etc. Porem e mais ou menos frequente; 0 solo fiear coberto

apanas por uma rala vegetatao rasteira.

Lima (39) salientou a import~ncia do g~nero Coum~rouna pelo fato

de apresentar rapido crescimento, podendo mais ou menos aos oineo anos

de idade, produzir mais au manos 3 kg de sementes por arvores, as

quais sao de elevado valor oomeroial. Este mesmo autor observou que

depois de queimadas suoessivas de vegetaqao, se instalam arbustos e

ervas de dif10il extirpaqao posterior e muito rftstieas. prineipalmente
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dos g~neros Paspalum, Imperata, Borreria. Urena, Desmodium, etc.

Realmente isto pareoe ser de importAncia pratica, pois na zona

estudada observa-se que 0 oUltivo do arroz feito num mesmo terreno,

costuma ser abandonado ap6s 1-3 anos de uso, apesar da produtividade

manter-se ao redor de 2.000-2.500 kg/hal aparentemente, isto ~ devido

ao problema de invas~o por estas plantas maso

Na area de coloniza9~o, ainda n~o ha elementos para diferenciar

claramente os tipos de florestas. como ja foi dito.

Entranto, Glerum (29), no tipo de vegeta9~0 AqailAndia, situada

a sudoeste desta area, manciona as seguintes especies de zonas inun-

daveis , sem, entretanto, distinguir entre estas areas alagaveis, a

varzea do igap6: Symphonia globulifera, Carapa guianensis, e os ~ne

ros Cecropia, Bombax, V.iroJ.,a, Ficus, Ceiba, Cordia, Pithecolobium,

Sterculia, Couroupita, etc. 0 Quadro 7 mostra alguns outros resulta-

dos encontrados por @ste mesmo autoro
I

Pires (54) ao estudar uma varzea c~rca de Belem, sujeita a in-

flu@ncia de aguas salobras, observou que M. uma forte predominAncia

de palmeiras, prinoipalmente Astrocarium murumuru e Euterpe oleracea.

Na area de coloniza9~0 s~o muito oomuns as formaq~es de Euterpe ~

racea. se bem que em propor90es reduzidas, nao passiveis de cartogra

far a uma esoala talvez inferior que 1:200.000. Nao ha qualquer evi-

d8ncia de estarem estas palmeiras localizadas seja em solos salinos,

seja em terras sujeitas a inunda90es oom aguas salobras. 0 fato co-

mum e que a Euterpe sempre ocorre em terrenos bastante umidos.

Alem de palmeiras, ooorrem outroe g~neros, especialmente Theo-

broma, Carapa, ~. Baotria. Inga e Revea (54), alem de Symphonia,



QUADRO 7. Algumas caracteristicas do tipo de vegetaqao Apailandia
(29)t com uma m~dia gera1 de 61,6 m3/ha de madeira e 51
arvores por hectare.
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4,2

11,1

Volume
m3/ ha

2

6

5

3

10

10

NQ de arvores
por hectare

Pouteria surinamensis
Astronium lecointei
Rollinia aBA~des
Bucb,enavia, hXi'i
DaughetiaElta
Cordia exal
Dialium g-u""i=-·""""'il"":l1sis
Cynometra hostmanniana
T.eooma sp.
Taohigaiiam.Y:r1mecophyla

Pouteria anglers
Pouteria gUianensis
Perebea guiariensis
Copaifera sp.
Hymenaea courbaril

Nome oientifico

Protium opaoum

~~
HYmenaea parvifolia

(nao menciona)
Faveiras (Leguminosaa)

Pouter;i.a ma~~oPhYlla

StercUliumsp~ .
Saoo!:ott .. guianensis
TJJ'attnic .arhoi:f'olia
Guatta.ria. sp.
Mezilaurus itauba
EsoheWilillerajargna
Neeasp.
Aiiib'a sp.
Ocotea guianensis
Siniaruba amara
Eisohweillera blanchetiana
J ac.al'anda (jopa;!,a
Geissospermum sericeum
Micropholis Euianensis

70-60

90-80
80-70

50-40

60-50

40-30

100~90

Presenpa
(%)

Cecropia, Bombax e Genipa (23).
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-com concrefoes ferruginosas

fertil

Caracteristica do solo

completamente arenoso

Esp£cie vegetal

Vouacapoua americana

Hymenolobium excelsum

Euxylophota paraensis

2Esta 'rea atua1mente mede c~rca de 2.352 km , estando 1£

Quanto a. produqao de madeiras, alem da diversidade de especies menci2

Nao h£, ainda, estudos relacionando g~neros vegetais com tipos

de solos. Entranto, observou-se (29) em regiao nao muito diversa da

mencionada neste trabalho $ nao muito distante, pelo menos aparente

mente, as seguintes rela9~eSI

nada anteriormente" conv'$m lembrar que, em geraL, e para di&metros s:g,

periores a 25 om, 0 creseimento medio das Arvores,em altura e da or-

Ate 0 presente, nada se sabe sabre a ocorrencia de esp£cies ra

ras, as quais poderiam ser boas indicadoras de condiqoes eco16gicas.

calizada em quase sua totalidade nil. zona compreendida entre a rodovia

BR-316 e 0 limite leste da £rea de colonizaqao,

A deflorestaqao foi e continua sendo feita com a finalidade de

conseguir terras para pr!tioas agr:tcolas, fundamentalmente, sob

dem de 0,8 em/ano (35), 0 que significa ser lento.

Estudando a vegeta~ao que eobria uma superficie de 1 ha a.s mar

gens do rio Turiaq~ (rio de Aguas pretas - ver Hidrologia), Tavares

(67) identificou 100 amostras de madeiras, correspondendo a mais de

90 espeoies agrupadas em 28tam:tlias bot&nicas,
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regime nOmade (l1shiffting cultivation"). Maiores detalhes em quanta

ao usa destas terras estao no capitulo referente a solos na regiao

de Ze Doca,

c. Baba9ual tipico

A palmeira babaqu (Orbygnia martiana) al~m de imprimir urn

aspecto fito-fisionOmico muito caracteristico, ~ de grande import~ncia

econOmica devido ao 61eo que ~ extraido de suas sementes.

Aubreville (4) admite que ~ste tipo de vegetaqao seja uma transi-

9ao entre a floresta amazOnica e a caatinga do Nordeste brasileiro.

Ele cr~ que 0 palmeiral ~ uma floresta secundaria que se originou da

floresta primaria, com possivel interfer@ncia humana. lsto realmente

parece ocorrer. Em diversos pontos florestados da area de coloniza

qao podem ser observadas. isoladas, palmeiras de babaqu. POI' outro

lado. nas regi~es desta area onde ocorreu colonizaqao espontQnea ha

longos periodos de tempo. existem os densos bosques da palmeira baba

~u. Nas regioes de colonizaqao espontanea recente, a palmeira esta

ausente. Finalmente. nos pontos onde a colonizaqao nao ~ nem muito

antiga nem muito recente. se observa muito claramente, 0 babaqual de

tal maneira. que sugere estar em formaqao.

Observaqoes em terrenos cultivados t~m mostrado que a palmeira

avanqa com grande impeto. ~ resistente ao fogo, e as v~zes constitui

paradoxicamente, uma erva daninha.

Shimoya* observou palmeiras nas imediaqoes da cidade de Pindar~-

• SHlMOYA, C. Relat6rio apresentado ao Grupo Interdepartamental de Po
voamento do Maranhao. Sao LuiZ, junho 1966. 5 fls (dat).-



- 59 -

Mirim, concluindo em linhas gerais 0 seguinte:

1) h~ dominanoia de infloresc@ncias masculinas, a qual pode ser

devida aos seguintes fat8res:

a) 6poca do ano em que foi feita a observaq:o (fim do per1odo

s~co)

b) idade da palmeira

c) constituiqao gen~tica

2) h~ insetos que destroem tanto infloresnc@ncias como infrutes-

c3ncias.

d. Baba,ual em forma9ao

Esta zona ~ precisamente aquela onde a colonizaqao nao ~

muito antiga nem muito moderna, como discutido no item anterior.

Percebe-se claramente 0 avanqo do baba~ual de sul para norte e de le~

te para oeste.

A inclusao desta zona como unidade cartogr~fica, fica justificada

por dois fatos:

1) constitui fisionomia bastante t1pica

2) ocorre numa grande superf1cie de terreno •

•E provavel que, dentro de maia alguns anos, esta zona esteja co-

berta per uma floresta homog~nea de babaqu, e outras zonas, entao,

apresentem as caracter1sticas que atualmente mostra esta formaqao ve-

getal.

e. Campinas

As campinaa ocorrem em pequenas extensoes territoriais,
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F, SOLOS

Em outro trabalho* afirma-se que nesta ~rea predominam solos

BATISTA, A. C. Relat6rio dos Servi90s realizados em deoorr~ncia

dos 10 e 20 T~rmos Aditivos (28-12-65 e 24-3-66) at6 30 de
jUnho de 1966. Recife, Instituto de Micologia. 1966.
220 fls. (daot).

e na ~rea de colonizaiao sao pouco numerosas. Ha tr@s tipos de cam-

~ste mapa, na realidade, 6 muito generalizado, mas apesar disto,

b) Latosol Amarelo.

pos (53): campo cerrado, campo limpo e campo de v~rzea. Em nosso ca-

Sabre a amazOnia maranhense quase nada existe pUblioado. Segundo

so, interessa apenas a campina de varzea, a qUal ~ tipicamente ocupa-

da com 0 g@nero Panioum, como alias sucede em outros lugares (53).

As campinas aqui, durante a esta9ao chuvosa permaneoeumsurmersas,

e durante aestayao s~ca geralmente sao usadas como pastos naturais

para 0 gado.

a) Lateritas hidrom6rfioas e solos hidromorficos correlatos

por exemplo, Marbut e Manifold (42) referiram-se aos solos situados

ao sul do rio Amazonas, ora como sendo arenosos. ora como de granula-

*

~ urn valioso "substratum" esclareoedor.

Existem v~rias refer~noias generalizadas sobre os solos da Am!

zenia, muitas das quais atualmente sao de puro valor hist6rico. Assim,

o Mapa do Solos da AmazOnia que aparece no trabalho de Vieira (78) a

area de colonizayao esta di~dida em duas grandes partes:

-,.ao mais fina.
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arenosas e franco arenosas a profundidade de 0-5 em, observando-se

foram enoontradas texturaa argiloaa, arenosa e franco arenosa.' Em

BATISTA, A. C. Relat6rio dos Servi90s realizados em deoorr~ncia

dos lQ e 2Q T~rmos Aditivos (28-12-65 e 24-3-66) at6 30 de
jUnho de 1966. Reoife, Instituto de Micologia, 1966.
220 fla. (daot) •

exato, como serA visto mais adiante.

Batista*, menoionando/solos de floresta primAria nas imedia'i'oes

da looalidade de Ze Dooa afirma que as texturas predominantes s~o

latos61icos com caracteristicas de arenosos e profundos, com acorr~n

cia de grandes extensoes de laterita hidrom6rfica, 0 que em parte 6

•

todos os casos, a textura foi estimada ao tato, no oampo.

A cOr encontrada para a maioria dos perfis estudados entre 0-45

om de profundidade, foi, segundo a nota'i'aO Munsell, de Hue 10YR e

7,5YR. De 45-65 em de profundidade, ademais Mstes dois "Hue" apare-

ligeiro inoremento de particulas de menor tamanho a maiores profundi

dades. Assim, a profundid&de de 65 om, em ordem de preponderAnoia,

dade. Mas 6 interessante observar que aparentemente ha uma ligeira

Em quanto a aoidez**. todos os perfis estudados demonstraram ser

extremamente Aoidos, oom pH inferior a 4,5 entre 0-65 om\de profundi-

oeu tamb6m 0 de valor 5YR.

tend~noia desta aoidez diminuir oom a profundidade, como pode ser

visto pelos dados do Quadro 8.

•• 0 pH foi determinado no campo segundo 0 seguinte m~todo colorim~

trico; 0,1 g azul de bromotimol~ 5 ml de Alcool etilico + 95 ml
de agua destilada. Algumas gOtas desta mistura sao adicionadas a
1 cm3 de solo, oomparando-se a cOr desenvolvida com as de uma ta
bela padrao.



---------------------------------------------------------------------

localidade de Ze Doca. Dados de Batista.

57

41

64

30

Predomin!ncia de
perHs - %

Faixa de pH

Solos mal drenados + aluviais (3.801 km2)a.

5

Profundidade
(cm)

2. Resultados e Diseussao

Quando ~ste mesmo autor refere-se a solos de zonas deflorestadas,
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QUADRO 8. Acidez de solos de floresta primAria nas imedia~oes da

60

tambl!m nas imediaifoes de Ze Doca, a situa,.ao modifica-se muito ligei-

trado, predominando os 10YR e 7.5YR. Quanto a acidez, esta continua

ramente. A textura revelou-se predominantemente areno argilosa entre

0-65 cm de profundidade. Para a clh', 0 "Hue" 5YR nao mais foi encon-

sendo extremamente ~cida. com pH predominando entre os valores de

Baseado nas informavoes contidas na literatura especializada,

e em observa90es pessoais de campo. pode-se elaborar um mapa de solos

em primeira aproxima~ao. tomando-se como criterio fundamental a dren~

gem. Pode-se, entao. distinguir as seguintes grandes unidades carto-

3,8 - 4,0 entre 0-65 cm de profundidade.

graficas:
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natural.

a. Solos mal drenados + a1uviais

Esta grande unidade est~ representada basieamente por
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imperfeitamente drenados (10.786 km2)

2bern drenados (15.425 km )

Solos

Solose.

~Davido a estas caracter1sticas, pode-se dizer que ~stes solos sao

° perfil apresenta profundidade em tOrno dos 90 em,com a segui~

A textura destes solos ~ vari~vel: em geral e mais arenosa nas

e de drenagem deficiente, 0 que ~ elaramente indieado pe1a presen9a

de moteados, em geral de eolora9ao cinza-amarelado a cinza-esverdeado,

de acOrdo com 0 estado de oxido-redu9ao do ferro, principalmente.

solos hidrom6rfieos e a1uviais, sendo solos re1ativamente jovens,

com 0 perfil em desenvolvimento. A eondi9ao de forma9ao d~stes solos

te sequ~neia de horizontes: A
1

, Bg e G. Em caso de a1uviais, aprese~

tam-se capas, e nao horizontes.

"b<'lrn " p1inthite" em diferentes graus de endurecimento e forma.

partes mais pr6ximas de rios, e mais argilosa em cotas mais baixas do

terreno situadas em loeais mais afastadas das margens.

Sao solos de rnA drenagem, permaneeendo saturados de Agua durante

4-6 meses ao ano. Ademais de moteados, no perfil pode aparecer tam-

A estrutura e outras caracteristicas fisieas tambem variam basta~

te, principalmente em fun9ao das varia90es de textura, moteados e

pe1a f1utua9ao do len90l fre~tico.

desfavor~veis para maioria dos cu1tivos agr1co1as, em sua condi9ao

"p1inthite" - 3stes dois u1timos fat8res, diretamente inf1uenciados
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Como t~rmo geral para as propriedades quimicas. pode-se dizer

que ~stes solos sio acidos, com 0 pH variando entre 4 e 5,0 ou mais

baixo (quando medido em ~gua). A capacidade de intercAmbio catiOni

co (T) 6 algo reduzida, ao redor de 10 meq/100 g solo. A soma de ba

ses (8) 6 mais ou menos de 5 meq/100 g solo, e em t~rmos gerais, a

porcentagem de saturaqao com bases (V%) gira ao redor de 30-50%.

Os teOres de carbono e nitrog~nio sao medios a baixos na capa

superficial e baixos e maiores profundidades. A relaqao CjN, como m!

dia geral, varia entre 9 e 5.

o conteudo de fesforo assimilavel chama a atenyao por ser muito

baixo, frequentemente menor que 10 ppm P, e ao mesmo tempo, a capaci

dade de retenqio de fesforo parece ser bastante elevada.

A situa9ao para os demais nutrientes para as plantas nio foge,

como regra geral, a apresentada pelo fosforo.

Pode-se entao concluir que, em quanto a propriedades quimicas

naturais, ~stes solos nao sao favoraveis para exploraqao agricola.

Vale a pena citar aqu1, entretanto, que embora nao existam ana

lises qu1micas para prova-lo, 6 de esperar-se que estes solos quando

situados ao longo de rios de aguas barrentas devem apresentar propri!

dades quimicas algo melhores - isto devido as caracteristicas d~sses

rios (ver Hidrologia).

o Quadro 9 permite averiguar a situaqao de um solo hidromorfico

situado 31 km ao sul da localidade de Turi.
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b. Solos imperfeitamente drenados

~stes solos ocupam grande extens~o da ~rea de coloniza-

-~ao, geralmente em alturas inferiores aos cem metros. Esta grande

unidade cartogr~fica encontra-se principalmente representada pela

laterita hidrom6rfica.

A laterita hidrom6rfica ("Ground Water Laterite") ocorre prefe-

rencialmente em lugares de topografia ondulada, desenvolvendo-se

s6bre materiais cretacicos. Houve, portanto. nas condi90es climati

cas locais. suficiente tempo para uma intensa meteoriza9ao, 0 que

facilmente pode ser constatado pela profundidade e desenvolvimento

do perfil. A principal caracteristica destes solos e a ocorr@ncia de

"plinthite". as v@zes em todo 0 perfil. originado pela flutualjlao do

len901 freatico. Nas partes mais profundas do perfil, 0 "plinthite"

e macio, e nas partes mais superficiais, e duro. 0 tamanho e a for-

ma das concre90es ("plinthite" endurecido) e extremamente vari~vel,

desde alguns milimetros ate alguns centimetros. Muitas v@zes. as

- -concre90es estao expostas na superficie do terreno, e isto e conse-

qu@ncia de processos erosivos. que removem as particulas de menor

p@so, deixando as de maior P@so.

A profundidade do perfil geralmente e ao redor de 100-150 cm.

com a seguinte sequ@ncia de horizontes: A1 , A
3,

B
1

, B
2,

C. A textu

ra do horizonte A e franco arenosa ou mais grosseira, e no horizonte

B, ela e mais argilosa. Segundo Falesi (24) @ste fato determina que

nestes solos ooorra simult~neamente podzoliza9ao e laterizaljlao.

Alem do "plinthite". que oomumente esta localizado no horizonte

11
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durante alguns meses do ano.

....A porcentagem de saturaqao corn bases na cam~

mamente acidos, com pH (medido em agua) geralmente inferiores a 5,0.

A capacidade de intercambio cati6nico entre 0-50 cm de profundidade ~

A estrutura raramente ~ forte; geralmente e fraca ou moderada,

subangular (raramente granular), pequena a mediana.

Generalizando, pode-se afirmar que, a principal limitaqao de

carater fisico para 0 usc agricola d~stes solos, ~ a flutuaqao do

lenqol freatico, 0 qual muitas v~zes esta bern proximo da superficie

Em quanto a propriedades quimicas gerais, estes solos sao extre-

B (partes mais profundas), aparecem tamb~m mote ados devido acondi

90es de drenagemdeficiente. Seu tamanho e abundancia dependem de

situaqoes locais.

1,5-2,0 meq/IOO g solo.

mais ou menos de 7 meq/IOO g solo, e abaixo, algo maior, em tOrno de

9 meq/IOO g solo. A soma de bases ern todo 0 perfil, gira ao redor de

da de 0-50 cm de profundidade, varia muito: desde 9 at~ 80. Abaixo

dos 50 cm entretanto, ~ste indice e rnais estavel, ao redor de 2~~.

o contefido de carbono e nitrog@nio e baixo, porem algo mais ele-

vado nos primeiros 20 cm, especialmente se a cobertura vegetal fOr

natural. Os teores de f6sforo assimilavel, como dos demais nutrien-

tes para as plantas, sao baixos. Deve-se mencionar que a capacidade

de reten9ao de fosfatos, segundo algumas poucas analises feitas para

alguns solos amazOnicos (25) ~ relativamente elevada.

Urn ponto que chama a atenqao e 0 valor algo elevado para os indi

ces Ki = 3,3 e Kr = 2,7, 0 que indica estar havendo uma maior acumul~

....
qao de silica no horizonte superficial, principalmente, uma vez que
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nos horizontes inferiores @stes indices diminuem, devido a uma maior

concentra9ao de aluminio e de ferro.

E evidente, com estas informa90es, a defici@ncia d@ste solos em

elementos nutritivos para 0 crescimento vegetal, quando objetiva-se 0

seu aproveitamento em t@rmos econOmicos, sob condiqoes naturais.

o Quadro 10 oferece a anAlise de uma laterita hidrom6rfica enco~

trada na localidade de Tres Satuba (entre Cocalino e Turi).

c. Solos bern drenados

Esta grande unidade oartografica ooupa a maior parte da

area de oolonizaqao, nsla encontrando-se preferencialmente em alturas

superiores aos 200 m sabre 0 n1vel do mar. Basicamente, ooorre 0

Latosol Amarelo. cUjas caracteristicas gerais sao disoutidas em segu1

da.

tstes solos aqu1 desenvolveram-se sabre os sedimentos do que es

tA oonsiderado "Complexo CretAoioo" (vel' Geologia). em topografia on

dulada ou acidentada.

~stes solos sao profundos, oom perfil geralmente superior a

150 em, apresentando a seguinte sequ§neia de horizontes: A
1

, A
3,

B
1

,

B2 e C.

A eel' quase sempre est~ no "Hue" 10YR. A textura € muito vari~

vel. Assim, 0 horizonte B pode ser desde arenoso at~ argiloso. Ca~

racteristioa interessante 6 que as v@zes 0 horizonte B pode apresen

tar-se eseurecido. mas nem sempre esta coloraqao estA relacionada com

taores mais elevados de mat~ria org&nica.

o "plinthite" na grande maioria das v@zes esta ausente POl'
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completo. A estrutura pode ser subangular ou granular, pequena a m6

dia, e fraca a moderada ou forte. Quase sempre sao friaveis e poro-

aOS(l

No referente a propriedades fisicas, entao, @stes solos apresen-

tam-se geralmente favoraveis para 0 crescimento dos cultivos.

Quante a propriedades quimicas, ebserva-se que 0 pH mais encon-

trade na ~rea de colonizaqae (medido em agua) gira em tOrno de 4,8,

variando cemumente entre 4,5 - 5,5. 0 teer de mat~ria erganica varia

segundo a cobertura vegetal e 0 tipo de cultivo instalado. Assim, os

solos f10restados apresentam m6dios a altos teores de mat6ria organi-

ca, e os deflorestados, de m6dios a baixos, dependendo do manejo.

A capaeidade de interc~mbio catiOnico apresenta-se baixa. ao re-

dor de 6 meq/lOO g solo entre 0-50 em de profundidade, sofrendo um l!

geiro incremento abaixo dos50 em. A soma de bases ~ baixa. ao redor

de 2 meq/100 g solo. A mesma situaqao e valida para a porcentagem de

saturaqao com bases, a qual oscila em t@rmos gerais, entre 30-20%.

Como todos os solos encontrados na area de colonizaqao, os valores de

Ki e Kr parecem ser algo exeessivos.

Em quanto a 6xidos livres. Bornemisza e Igue (10) estudaram al-

guns 1atosolos amaz6nicos, concluindo que os de aluminio predominam

sObre os de ferro.

o f6sforo, bern como os cations intercambiaveis (exceto HeAl)

sao encontradoa em pequenas proporqoes, especialmente abaixo dos

10 em superficiais. A retenqao de fosfatos, segundo determinaqoes

feitas por Fassbender (25) para alguns latosolos amazOnicos. e relat!
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vamente elevada, ao ponto de pouco se esperar de fertilizaqoes fosfa

tadas.

Desta maneira pode-se dizer que, em quanto a propriedades qu1mi

cas naturais, estes solos nao sao adequados para 0 cultivo, em bases

econ6micas, da maioria das plantas adaptadas na zona. Entretanto, as

razoavelmente boas propriedades fisicas geralmente encontradas, at6

certo ponto mascaram essa defici~nciao

Convem salientar que ocasionalmente 0 Latosol Amarelo pode ser

encontrado em condilfoes de drenagam deficiente, apresentando entao,

moteados indicativos t1picos no perfil. Um examplo de situaqao assim,

pode ser visto no Quadro 11, correspondente a um Latosol Amarelo en

contrado na linha te1egrafica, mais ou menos pr6ximo do Tur1.

Outro solomuitas v~zes encontrado em situaqao de col~vio, e 0

Latoso1 Concrecionario, que apresenta caracteristicas intermediarias

entre 0 Latosol Amarelo e Laterita Hidrom6rfica. Como t~rmoS gerais,

pode-se dizer que se diferencia do primeiro por posauir ooncreqoes

finas as v~zea em todos os horizontes, e distingue-se do segundo por

apresentar propriedades f1sicas bastante melhores, e espeoialmente

a drenagem, que sao ~ nem livre nem impedida. as valores de Ki e Kr

d~stes solos sao geralmente mais baixos que os dos dois acima mencio

nados, ao reder de 2,5 e 2,1 respectivamente - isto como t@rmo m6dio

geral.
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III. LEVANTAMENTO DETALHADO E ESTUDO DE SOLOS NA

ESTAQAO EXPERIMENTAL DE ZE DOCA

A. LOCALIZAQ'1t'O DO POVOADO DE ZE DOCA

a povoado de Ze Doea ~ cortado aproximadamente pelas coordenadas

de 45Q39 iW e 3Q16 fS, localizando-ee ao longo da rodovia federal BR-316

que liga Fortaleza a Bel~m passando pelo noroeste do Estado do Mara

nhao. Pode-se meneionar os seguintes pontos mais conhecidos e maie

facilmente identificaveis para fins de localiza~ao: e@rca de 60 km

ao norte esta 0 rio Turia9~; ao sul, aproximadamente a 60 km esta 0

rio Pindar~ Com a cidade de Pindare Mirim as suas margens; a leste

paesa a linha telegrafica, e a oeste esta 0 rio Gurup1.

B, ALGUMAS CARACTEdsTICAS DA REGI7t'O DE ZE DOCA

1. Geologia, fisiografia e drenagem

A geologia da regiao de Ze Doca e bastante uniforme, consti-

tu1da fundamentalmente de materiais sedimentares de idade supostamen-

te CraM.csa. A profundidades varH.veis- entre 30-50 em a mais de 2 m

encontra-se um folhelho argiloso de espessura nao determinada, compa~

to, de cor cinza-esverdeado, com dire~ao estratigrafica media N-S,

apresentando um mergulho variavel da ordem de 5Q-15Q, Neste folhelho,

e comum encontrar-se pequenas diaclasas inerustadas com material sil!

coso, bem como concre~oes esfericas de colora..ao vermelha ("plinthi

te"), com dill.metros entre 1-2 em, a diferentes graus de endurecimento.

Encontra-se s6bre ~ste material, de maneira nao uniforme, como se

4;
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tivesse sido depositado por antigos cursos de agua ou mesmo por ven-

tos de outros periodos geo16gicos, um arenito ferruginoso de cOr mar

ron claro a r6seo, altamente meteorizado, de granulaqao m~dia e uni

forme. Apresenta, em t~rmos gerais, a mesma direqao estratigrafica e

o mesmo mergulho do folhelho anteriormente citado.

o folhelho 6 a principal materia prima na fabrica9ao de tijolos

e t~lhas, mas dadas as condiqoes em que ~ trabalhado, resulta em pro-

dutos de qualidade inferior, sendo de se supor que ha possibilidade

de obtS-los com melhores caraoteristicas desde que seja usada melhor

teonologia. 0 arenito, por sua vez, nao tem encontrado maiores apli

oa90es at6 0 momento, nao havendo mesmo perspectivas claras para seu

possivel uso, devido ao seu alto grau de meteoriza9aoo

A Figura 1 mostr~um oorte de estrada, onde pode ser verificada

a tipica disposi9ao do folhelho e do arenito.

Esta regiao aprssenta uma fisiografia bastante homog~nea, local!

zada em alturas ao redor de 50 metros acima do nivel do mar, onde el~

V&90eS de altura geralmente em t6rno de 10-30 metros sucedem-se sem

deixar transparecer uma dirs9ao geral de orienta9ao, em forma de sua-

ves colinas com pendentes geralmente inferiores a 20%, podendo eVide~

temente apareesrem maiores declivss em alguns poUeOS lugares. Nessas

celinas, € comum 0 aparecimento de concreqoes lateriticas com diame-

tros extremamente variaveis: desde menores que 1 mm ate mais de 30 em.

'"Estas concre9oes maiores comumente apresentam altura de 6-8 au mais

centimetros, e sao usadas como material de funda9ao nas constru90es

locais. Sem duvida, vem satisfazendo por ser 0 unico material possi-

vel de usar-se nessas censtruvoes, mas e de se chamar a atenqao para

41
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Igarap8 6 urn pequeno curso de agua,

conjunto destes igarap~s, forma uma r3de dendritica de drenagem, re~

velando que correm s6bre material homog@neo (Figura 17).

As aguaS d@stes igarap~s sao de coloraqao variada. Alguns tam

aumento de sua vazao ap6a ohuvas, diminuindo-se gradativamente at~

secar por completo durante a estapao s~ca.

Todos 3sses igarap~s sao de regime torrencial, sofrendo grande

Os maiores igarap~s oontudo, raramente seoam por completo. 0

A Figura 16 permite observar a forma do terreno tipica da regiao.

ou ligeiramente c8ncavas, por onde correm os "igarap~s'" que drenam

o fato de possuir pouca resist@ncia a compressao, nao servindo assim

para construyoes de maior vulto. Sua explorayao tamb~m ~ bastante

Por entre essas colinas, em geral ocorrem areas aluviais planas

dificil e onerosa.

suas aguas esouras, formando igap6s em suasmargens, e outros t~m

agua rnais volumosoa, oomo 0 Turi e 0 Pindar~. por examplo.

Indiferentemente da ooloraqao das aguas e de sua formaqao margi~

'"aguas barrentas, formando varzeas em suas margens - ambas formayoes

sao de reduzidas proporqoes quando comparadas com outroa oursos de

naI, 0 Ieito destes igarap8s 6 constituldo de areia fina, e ~ste fa~

to reveIa homogeneidade de sedimentaqao, a qual ~ deoorrente da fraoa

veIooidade de suas agu€ls, em geraI. Fato ouriosa , a presenqa aoasi~

naI de seixos rolados de quartzo, de origem €linda desoonheoida.

•
---_._----------------------------,--
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Esc. aprax. 1:25.000

Mapa p10nimetrica do trecho aa lango
da BR-22 entre Pindare-Mirim e a
Alta Turi. Esc· r.I:2.500. Recife. 1966.

FIG17 _ Redo dendr(tica de drenagem t(pica da regiaa de Ze peec-

FONTE: SUDENE- D.R.N.
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~Dutra caracteristica digna de rnen~ao ~ a elevada acidez verifi-

cada ern todos os cursos de ~gua, revelando pH sernpre igual ou infe-

rior a 5,0 - talvez este fato seja responsavel pela inexist~ncia de

Planorbideae (vel' Hidrologia). Dutro aspecto pratico das caracteris-

ticas enunciadas. ~ a inferior qualidade da areia para constru~oes

civ1s, como a fina granula9ae, que sempre exige maiores quantidades

de cimento e/ou cal.

Em quanto a drenagem. pode-se dizer que a regiao de Ze Doca em

geral ~ algo pobremente drenada, correspondente a classe 2 segundo 0

"Manual de Levantamiento de Suelos" (73), 0 que se deve em parte a
elevada altura do len901 freatico durante grande parte do ano. As

condi90es m~dias de escorrimento superficial m~dio, permeabilidade

moderada e profundidade de camadas impermeaveis, em seu conjunto de-

terminam uma baixa a moderada capacidade de reter e prover agua na

snperficie.

2. .Q1.ima

Na regiao de Ze Doaa, 0 clima pode ser considerado 0 princi

pal fator de forma9ao dos solos, influenciando ou condicionando ainda

'" "modus vivendi" local.

Apesar de nao existirem registros climato16gicos sistem~ticos,

algumas consideraqoes iniciais podem ser feitas, no que se refere a

precipitaqao e temperatura. Assim, em principio, sao reconhecidas

duas esta90es muito bem diferenciadas: uma s~ca, 0 charnado "verao",

e outra chuvosa, 0 chamado "inverno", 0 que pode ser apreciado na
Figura 18.
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tes ultimos.

143 , 5

145,7

199,5

364,4

213,5

175,5

8,4
4,3

29,4

7,6

48,9
58,4

mm (aproximadamente)

Precipita..aoMeses

Media anual: 1.400

Janeiro

Fevereiro

Mar~o

Abril

Maio

Junho

Julho

AgOsto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Essas diferenyas determinam uma acentuada oscila~ao do len~ol

fre~tico, 0 qual ~ bastante superficial (50 em ou menos) na ~poca chu

vosa, e bastante profundo ( 2 m ou mais) na epoca s@ca. Provavelmen

te, esta flutuayao serA 0 provocador do aparecimento de concre~oes

laterfticas no perfil dos solos, afetando grandemente a drenagem d~s-

periodo de 1965-66.

Pela Figura 18 v@-se que aproximadamente 6 meses do ano sao sS

cos, e 6 meses sao chuvosos. Dados do Quadro 12 permitem verificar

a media da preoipita9ao na Esta9ao Experimental de Ze Doaa durante 0

QUADRO 12. Pluviosidade media anotada na Esta~ao Experimental de Ze

Doaa no periodo de 1965 a 1966, em mm de chuva, para os
diferentes meses do ano.
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A temperatura m~dia anual oscila ao redor dos 27QC, e oomo um

dado muito generalizado, pode-se caloular a evapotranspira9ao poten-

cial segundo 0 m6todo de Holdridge obtendol-se (~os',,,excessose "

d~ficits de ~gua no solo durante os diferentes meses do ano, conforme

pode ser visto no Quadro 13.

QUADRO 13. Estimativa dos excessos e deficits de ~gua no solo, na

regiao de Ze Doca, com base no calculo da evapotranspira

TaO potencial pela f6rmula de Holdridge.

Meses Exoesso, mm Deficit, mm

Janeiro 77,5

FevereirQ 79,7

Mar90 133,5 -
Abril 298,4

Maio 147,5

Junho 109,5

Julho 57,6
Ag8sto 61,7

Setembro 36,6

Outubro 58,4

Novembro 17,1

Dezembro 7,5
SOMA TOTAL 846,1 238,9
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A vegeta9ao natural atualmente ocupa menos de 5% da superfi-

Interpretando estas informa90es, conclui-se que, em t@rmos ge-

Atualmente, as terrae estao em cultivo, em repOllSo, ou cobertas

rais g de dezembro a junho hA um excesso de agua no solo, com uma mAx!

mo em abril. N~ste per10do, para fins de agricultura, serA necessA-

rio 0 usc de praticas de drenagem para muitos solos~ Por outro lado,

verde, at~ c~rca de dez anos atraso

de julho a novembro, hA defici@ncia de agua no solo, 0 que se observa

realmente, indicando a necessidade do usc depraticas de irriga9ao.

~

te invasao de ervas danihas, merecendo destaque entre estas, 0 sap'

cie total das terras. Esta era constituida de bosque tropical sempre

com pastoso Nao foi possivel, ainda, estabelecer qualquer correla9ao

entre vegeta9ao (masma invasora) e solos~ Nota-se, contudo, uma for-

*

A coloniza9ao de Area comeqou espontAneamente em 1958 com a

ins'talaqao de c~roa de oem pessoas, quando foi aberta a picada da ro-

dovia federal BR-316 (antigamente BR~22)o Roje. 0 povoado conta com

uma popula9ao estimada em 40 000 habitantes*7 concentrada principalrne~

te ao longo da citada rodovia, corn propriedades rurais pr6ximas.
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A regiao conta com diversas e importantes (localmente) inst~

SUDENE. GIPM. Informa9ao verbal, 1967 •

5. Instalasoes comunais eabastecimento de Agua

Como se v~, a popUla~ao aumentou rapidamente, e esta tend~ncia persi~

Dois sao os povoados mais importantes que exercem influ~ncia s8-

te, pelos seguintes motivos bAsicos:

a) programa de coloniza9ao em plena execu9ao, atraindo novos

no povoado.

colonos;

b) concentra9ao de tecnicos de diversos niveis, 0 que por si s6

constitui urn atrativo para a instala9ao de diversos servi90s

bre Ze Doca: a 8 km ao norte, estA 0 Centro do Josias{ com popula~ao

de 1.8000 habitantes· com origem similar a de Ze Doca; 60 km ao sul

mais importante vizinho da regiao, com suas inumeras casas comerciais,

Nao se conhecem estatisticas desta popula9ao, mas e perfeitamen

til v~lido admitir-se, "a priori", que a grande maioria da popula9ao

est~ a cidade de Pindare Mirim, com aproximadamente 20.000 habitan-

tes·. Esta ultima cidade constitui 0 centro comercial e industrial

industrias de beneficiamento de arroz, p8rto fluvial, luz eletrica e

-trabalhadora dedica-se a agricultura ou atividades afins, e sao pro-

prietArios de seus pr6prios neg6cios, nao sendo, portanto, comum 0

•

sistema de grandes propriedades rurais com empregados.
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laqoes comunais. Assim, conta com uma escola publica com 280 alunos

matriculados em 1967 para 0 curso primario, e algumas outras escolas

primarias particulares, nao controladas, com urn numero total de alu-

nos estimado em cern. Conta com urn pasto m6dico, onde sao oferecidos

serviqos de assitancia m6dica e odonto16gica gratuitas, em regime cu-

rativo, ao lado de campanhas regulares contra as mais importantes en-

fermidades da zona: malaria, tuberculose, tracoma e bouba, a16m de

saneamento ambiental atrav6s da construqao de fossas, etc. HA urn ho~

pital recentemente constru1do, com capacidade para oito leitos.

Para uso dos funcionarios da SUDENE existem diversas facilidades.

De grande importancia para a zona e a Estaqao Experimental, que

vem realizando trabalhos de experimenta9ao agricola, multiplica9ao de

mudas e sementes, alem de introdugao de cultivos diversos, oferecendo

ja valiosas informa90es e materiais para os agricultores.

Para recreio~ oonta a localidade com urn Centro Social e clubes

juvenis agr1colas, campo de futebol, al6m de centros de recrea9ao de

carater particular - os quais, em conjunto, satisfazem a popula9ao.

Existem duas igrejas, uma cat6lica e outra protestante, que ofe

recem assist€ncia religiosa a popula9ao local e vizinha.

Vale a pena citar ainda que a popUlaqao local vern sendo prepara-

da no sentido de promover por si s6, e de uma maneira racional, aber-

tura de novas ruas. nomea9ao de pessoas respeitaveis para exercer caE

'"gos publicos como por examplo, escrivaes, policiamento e outros.

A agua utilizada em Ze Doca, tanto para consumo humano como ani-

mal, e obtida de duas fontes:
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a) po~os ou cacimbas construidas geralmente proximo a resid~n-

cias;

b) igarap~s estacionais ou permanentes.

Estas duas fontes de Agua, embora atualmente satisfa~am as nece~

sidades em volume, longe estao de apresentar propriedades ideais para

o consumo humano, principalmente por nao seguir-se nenhuma t~cnica de

preVen9aO as contamina~oes. Apesar de nao existirem ainda andlises

bacteriol6gicas, pode-se supor que estas dguas sejam poluidas. Quim~

camente, estas dguas sao bastante pobres em sais dissolvidos, como

pode ser visto no Quadro 2.

-. -At~ 0 presente nao se usa ~gua para irrigaqao. Entretanto t esta

~gua facilmente poderd ssr conseguida atrav~s de pequenas barragens

de terra ou mssmo de perfura~oes de poqos tubulares.

6. Ind~stria. Energia. Transportes e Mercados

As ind~strias nesta regiao sao praticamente inexistentes,

aparecendo samente uma usina de beneficiamento de arroz t que funciona

normalmente durante os meses de jUlho a novembro, empregando nesta

ocasiao seis peSsoas t em m~dia.

Dentre os 170 povoados existentes dentro da drea de coloniza~ao

da SUDENE e situados ao longo da rodovia federal BR-316 e da linha

telegr~fica, 0 mais importante ~ 0 chamado Centro do Ze Doca, que ~

o centro de operaioes d~s'~e serviqo publico federal, onde estd loca

lizada a ma~oria de seus escrit6rios, alojamentos e instala~oes mais

importantes. sendo oonsequentemente, 0 ponto de maior converg~ncia de
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tecnicos especializados em diversos ramos tais como Agronomia, Medici

na, Educaqao, Extensao, Florestas, Cooperativismo, etc.

A zona de influ~ncia de Ze .Doca e cortada pela rodovia BR-3l6, e

diversas outras estradas que ligam 0 povoado a diferentes proprieda

des rurais, sendo de destacar-se as que se comunicam com os n6cleos

de coloniza9ae j! instalados. Estas estradas nao tern qualquer tipo

de pavimenta9ao e em t~rmos pr!ticos a conservaqao e extremamente pr~

caria, de tal maneira que, na epoca chuvosa, elas se tornan intrafe

gaveis para os veiculos comuns, e na epoca seca seu mau estado muito

dificulta 0 trAnsito.

Na epoca chuvosa, as rodovias permitem trAnsito a animais de ca!

ga, sendo ~ste 0 mei.o de transporte mais importante nesta epoca, entre

as diversas localidades. Nesta ocasiao, torna-se bastante importante

e trafege aereo, 0 qual se serve de uma pista de pouso de 400 m de

extensao e 10 m de largura, permitindo operaqoes com avionetas.

Exceto 0 arroz, t8da as outras produqoes agr1colas ou pecuarias,

sempre em escala reduzida, sao comercializadas e consumidas na pr6pria

looalidade de Ze Doca, que conta com um mercado rudimentar e diversas

oasas oomeroiais. Em quanto ao arroz, este e adquirido por comer

oiantes diversos, inclusive pela Cooperativa dos colonos, que ali

operam principalmente na epoca da safra, transportando 0 produto via

terrestre para Pindare Mirim, de onde ~le segue via terrestre para

eutree centres oonsumidores, oU por via fluvial para 0 p8rto de Sao

Luiz, em ohatas com oapaoidade de ate 200 ton. Em quanto a preqos,

estes sao pagos de aoOrdo com as conveni~ncias dos compradores. A
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Cooperativa citada, no entanto, anualmente estahelece prefos minimos

razoaveis para 0 produtor.

7. Uso da Terra

Uma regi~o de coloniza9~o espont&nea recente como esta, n~o

tem ainda um padr~o definido para 0 usa das suas terras. Mesmo entre

a popula9ao que estaheleceu-se ha varios anos, nao desenvo1veu urn pa

dr~o claro e raciona1.

Para come9ar, n~o havia e nao ha documenta9~o legal de posse da

terra. As terras come9aram a ser usadas, fora de qualquer d~vida,

sob um sistema n8made (ttshiffting cultivation"). Hoje entretanto, e

por f8r9a de outras circunst&ncias adiante citadas, a tend~ncia 6

outra.

A area agricola sob influ3ncia de Ze Doca ~ estimada em c~rca de

10.000 ha, dividida em propriedades rurais de extens~o m6dia de 5 ha.

Esta extensao para propriedades individuais foi estabelecida mais que

tudo em fun9~o da f8rfa individual (ou familiar) de trabalho do oou

pante. Assim, escolhia-se uma area florestada qualquer, de tamanho

que pudesse ser integralmente usado pelo agricultor, prooedia-se a
broca, que 6 uma opera9ao de limpeza pr6via do bosque, onde se elimi

nam os cip6s e t6da vegeta9ao do sotobosque que possa ser £aoi1mente

cortada - geralmente arbustos com di&metros inferiores a 8-10 em.

Esta opera9ao 6 considerada de import&ncia, pois ira £aoilitar a que

da das arvores e forneoer material faoilmente oombustivel, para gara!

tir uma boa queima posterior. Feita a broca, procede-se a derrubada
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propriamente dita, onde sao oortadas oom 0 usa do machado a maior pa!

te das Arvores. As de grande di&metro e as de madeira muito dura,
....

via de regra sao deixadas intaotas. Para muitas Arvores dotadas de

raizes tabulares (sapopemas), prooede-se a oonstru9ao de um "girau" e

assim ela ~ cortada acima dessas raizes. Apes a derrubada, prooede-

se ao rebaixamento do mato, que consiste em cortar os galhos finos,

visando uma melhor distribui9aO do oombustivel sabre 0 solo para fac!

litar a queima. Espera-se alguns dias, para 0 material seoar bem, e

ateia-se fogo o Nao se costuma dispensar maiores cuidados ao aoeiro,

sendo muito frequente 0 fogo passar de uma propriedade para outra, 0

que as vezes gera conflitos entre os proprietArios.

guinte consta do encoivaramento, que ~ a reuniao de todo material nao

queimado para lugares mais oonvenientes, visando desimpedir 0 terreno

para 0 plantio. Nem sempre esta Opera9aO e realizada. Todos estes

trabalhos sao feitos manualmente, e, terminados, 0 trabalho meo&nico

do solo ~ oompletamente impossivel de ser feito com mAquinas conven-

cionais, devido a presen9a de tooos e raizes superficiais. Ap6s a

queima, estima-se que de 3-8% das Arvores originais permanecem em pe

ea maioria, destituida de vida).

Um terreno assim preparado e plantado com arroz, e ap6s a oolhe!

ta, via de regra ~ abandonado, sendo que 0 proprietArio atual, para

o proximo ano agrioola, trata de busear outras terras florestadas,

iniciando-se assim, novamente, teda esta sequ~ncia.

Atualmente, entretanto, na regiao de Ze Doca a situa9ao modifi-

cou-se pela inexist~ncia jA de areas eobertas de bosques em suas

imediaqoes. HA agora tr~s tend~ncias principais para esta zona:
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a) utilizar as terras anteriormente utilizadas, com cultivos

de arroz, ou entao com pastos;

b) buscar outras zonas florestadas e relativamente distantes

da eomunidade; ou

e) candidatar-se a obter um lote atraves do programa de coloni-

--zaqao.

8. Cultivos e Pastos

o oultivo bAsieo e 0 arroz, sendo mesmo eonsiderado 0 susteB

taeulo eoon8mico da zona. ~le e oultivado indistintamente em qual-

quer tipo de terreno, segundo sistemas extremamente rudimentares.

Preparado 0 terreno, oomo ja foi citado, 0 lavrador introduz a

panta de seu faoao no solo, e com um movimento levanta uma pequena

porqao de terra. No espaqo assim aberto, @le lanqa de 3-5 sementes.

Esta operaqao e repetida em t6das as direqoes possiveis e inteiramen-

te ao azar, eessando quando 0 ftltimo espaqo livre da area preparada

foi plantado.

Estima-se que sejam abertas e semeadas ao redor de 160.000 covas,

por hectare, nftmero ~ste inferior ao que seria aberto se fOsse utili-

zado 0 espaqamento de 30 x 20 em. Quando 0 terreno era coberto de

florestas e foi bem queimado, nao apareeem problemas de ervas dani-

nhas, e assim a cultivo desenvolve-se livre de maiores obstAculos.

--Entretanto, a problema da invasao de ervas mAs, espeeialmente do sape

(Imperata brasiliensis), e dos mais serios para eultivos posteriores,

utilizando-se 0 facao para elimina-lo.
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Embora nao sejam usadas prAticas de calagem, fertiliza~ao, irri

gaqao ou trabalhos mecAnicos, ~ comum a utiliza~ao de pesticidas quan

do aparecem problemas de carAteI' fito-sanitArio.
\ A

Ultimamente vem sendo utilizadas sementes melhoradas de arroz,

da variedade "come crft branco". proveniente de Bel~m e introduzidas na

regiao pela SUDENE.

A semeadura ~ realizada entre os meses de janeiro a mar~o, e a

colheita 3-4 meses ap6s, ou saja, abril a junho. A opera~ao da co

lheita 6 urn processo demorado, utilizando-se grandemente da mao de

obra feminina e infantil. Consta de cortar panicula pOl' pan1cula,

as quais sao acumuladas num s6 local, formando assim as medas. De

pois da colheita, 6 faita a bateqao para separa1' os graos das pan1cu

las. Ap6s iato, 0 produto 6 armazenado, ensacado ou nao, parte 6 re

tida para 0 consume dom'stico e 0 restante 6 vendido. E muito comum

oS plantadores abrirem caminhos rftsticos ate 0 local de armazenamento

do produto. A comercializaqao processa-se mesmo em casca, na grande

maieria das v~zes, sendo que em alguns casos 0 produto nao 6 siquer

batido.

o terreno nao 6 inteiramente plantado com ar1'oz. Geralmente,

plantam-se filei1'as de milho, com um espaqamento medio de 3 x 1

-metros, sendo que os limites de propriedades muitas v~zes sao deter-

minadoa com c~rcas vivas de milho. Alem desse cereal, outros culti-

-vas como melancia, macaxeira, maxixe, ab6bora sao plantados, porem

destitu1dos de qualquar significado econ8mico uma vez que se destinam

ao usc domestioo.
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Muitos terrenos velhos estao sendo plantados oom pastos, espe-

oialmente 0 oapim jaragu~ (Hyparrhenia sp.). A provavel oausa desta

tend~noia 6 a maior facilidade de manejo dos pastos oomparado oom 0

de oultivos anuais, e born pre90 que 0 gada aloan~a, a16m do born ren-

dimento do pasto.

~

Como no caso do arroz, os pastos sao plantados indistintamente

em qualquer terreno.

Em quanto a gado, nao ha uma ra~a predominante: 0 que ooorre ge

ralmente, e a oria~ao de bovinos provenientes do oruzamento do gado

comum ou "crioulo" com diversas ra~as zebuinas.

Geralmente 0 gada nasoe na propriedade, e em seguida 6 engorda-

do e vendido, mas ooorre tambem 0 sistema de comprar animais jovens"

engorda-los e vend8-10s. ~ste e abatido e consumido localmente, ou

transportado a pe, para venda "ao vivo" em Be16m, distante c8rca de

500 km de Ze Doca.

Outros produtos alem da carne sao escassos, mas sobressai 0 lei

te, cuja prodU9aO e insignifioante, nao satisfazendo nem mesmo 0 oon-

sumo looal.

C, Mff:TODOS X/MATERIAlS DE l'RABALHO

Os metodos que a seguir sao mencionados, foram escolhidos por

serem os usados no Brasil, com 0 objetivo de facilitar compara~oes

dentrodo pais.

1. Metodos de Campo

o levantamento foi feito seguindo-se a sequ~noia abaixo,
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-Perfuraqoes dentro de um caminhamento, foramuma btissola.

at~ 20 cm de profundidade para obter-se amostras compostas

feitas cada 40 m. De cada perfuraqao coletou-se material

dos os perfis semelhantes. Ap6s ~ste procedimento diario.
obteve-se urn mapa preliminar;

oom 0 trado, segundo a topografia do terreno. Obteve-se

desta maneira. uma legenda preliminar basioa para compara

"oes posterioresl

a) Peroorrido geral de todo 0 terreno. fazendo-se perfura"oes

200 m entre sil

c) perfura"oes no campo, segundo os caminhamentos pr~-determin~

dos. A orientaq'ao N-S no terreno foi mantida com 0 usc de

b) tra"ado dos caminhamentos a serem seguidos sabre 0 mapa pla

nim6trico e altim6trico da Estaq'ao Experimental de Ze Doca.

a Escala de 1:2.500. segundo orienta"ao N-S distanciados

de solos para fins de analisesl

d) descri,,'ao detalhada do perfil em cada perfura"ao feita, de

tal maneira que uma desoriq'ao ficava em uma f81ha de papel.

A descri9ao de cada perfil foi feita de ac8rdo com os crit6

rios expostos no "Manual de Levantamiento de Suelos" (73);

e) comparaq'ao das descri"oes feitas no campo. e classificaqao

das semelhantes, reunindo-as. Localizaq'ao. no mapa. de to-

baseada no "Manual de Levantamiento de Sue los" do· Departamento de

Agriculturadi:lS Estados Unidos (73). e a posterior classifica,,'ao

mery (28).

segundo a capacidade de uso, foi feita segundo Klingebiel e Montgo-
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f) revisao de todo 0 trabalho anterior, ap6s a classificaqao do

ultimo perfil descrito, com obtenqao de novo mapa;

g) percorrido do te~reno com 0 mapa, abrindo-se novas perfura-

q~es em locais convenientes, para fins de verificaqao;

h) tra9ado do mapa de solos definitivo;

i) abertura de trincheira em local representativo para cada s~

rie, com descriqao de perfil e retirada de amostra de todos

os horizontes para caracteriza9ao em laborat6rio.

2. M~todos de Laborat6rio

Inicialmente, as amostras de solo foram secadas ao ar e tam!

zadas a 2 mm, ap6s 0 que foram analizadas segundo os seguintes m4to-

dos:

a) Analise granulom~trica - seguiu-se 0 processo da pipeta

usando-se 0 hexametafosfato de s6dio como agente dispersante

(8) •

b) Complexo de lateriza'ao - Inicialmente, 2 g de terra fina

s~ca ao ar foram fervidas com acido sulfurico concentrado

durante "ma hora, filtrando-se em seguida. ° 8i0
2

foi dete!

minado gravimetricamente ap6s solubilizaqao com 0 Na
2C03

a

5% em.
Tomando-se 50 ml do filtrado, determinou-se 0 A1

203
total

atrav~s de titula9ao com 0 EDTA e ditiozona (37). ° Fe
203

total foi determinado por titula9ao com 0 dicromato de pot~~

sio, usando-se difenilamina como indicador (7).
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c) F6sforo assimilAvel - usou-se a solu~ao extratora de Bray e

Kurtz e posteriormente tratamento com acido asc6rbico (redu

tor) a frio (17).

d) Capacidade de intercambio cati8nico - uson-se 0 acetato de

s6dio 1ll pH = 7,0 como agente deslocante de cations. ° NH4
em seguida fai deslocado com 0 usc de cloreto de s6dio 10%

(pH = 2,5). ~ste extrato foi destilado, recebendo-se 0 pro

duto da destila9ao em Acido sulfurico O,2N. A titula9ao foi

feita usando-se NaOH e azul de metileno + vermelho de metilo

como indicador (37).

e) Ca e Mg interoambiAveis - inicialmente, os dois oAtions foram

determinados em conjunto, em extrato cloridrico, usando-se 0

EDTA como titulador e 0 "Eriochrome Black T" como indiog,dor.

Para evitar interfer~ncias, nsou-se 0 cianeto de potAssio e

trietanalamina para formar complexos. Posteriormente, 0 cAl:

oio foi determinado isoladamente usando-se os mesmos reati

vas, exceto 0 indicadar, que foi substituido pela murexida.

Por diferen9a, obteve-se a conteudo de magnesio, conforme me~

cionado por Vieira (78).

f) Na e K intercambiAveis - determinados no extrato clor1drico

do solo usando-se 0 fot8metro de chama, conforme mencionado

por Vieira (78).

g) HeAl intercambiaveis - 1nicialmente, a soma d@stes dois c!

tions foi determinada. Para isto, foram extraidos oom 0

acetato de cAlcia 1ll de pH = 7,0, e titulados com 0 hidr6xido

de s6dio, usando-se a fenolftaleina como indicador. Separa-



damente determinou-se 0 AI, extraindo-se com 0 KCl 1N pH =

7.0 e titulaiao com 0 NaOH, usando-se 0 bromotimol azul como

indicador. °H foi determinado por diferen~a. Este processo

~ mencionado por Vieira (78).

h) Carbono total - determinado por oXida~ao com dricromato de

pot~ssio e ~cido sulfurico concentrado e posterior titulaqao

com sulfato ferroso. D~ste dado calculou-se 0 conteudo de

mat6ria orgQnica usando-se como fator 0 valor 1.7. ~ste fa-

tor poss1velm,nte dar~ valores mais baixos que os realmente

eXistentes, conforme assinala Broadbent (18).

i) Nitrog~nio total - usou-se 0 m~todo de Kjeldahl modificado.

no qual usa-se, na digestao, a mistura sulfof~nica. e na de~

tila~ao, 0 ~cido b6rico a 4% para receber 0 destilado (13).

j) pH em ~gua e em KG2 1n - usou-se a relavao solo: liquido 1:1

e1:5 respectivamente em ~gua e em cloreto de pot~ssio. usa~

do-se eletrodos de vidrbc' (13).

k) Bases intercambi£veis - a soma de bases intercambi£veis foi

obtida por soma simples das bases intercambi~veis.

1) F6sforo total - seguiu-se 0 m~todo de Ulrich ~~. (71),

com digestao da amostra de solo com a seguinte mistura: 30 ml

de £gua r6gia (3HClI1HN03) + 12 ml H2S04 8! + 1 ml HCI04
65-70%. Posteriormente 0 f6sforo foi determinado por m~todo

sulfomolibdico.

m) Fracionamento de fosfatos - usou-se 0 m6todo descrito por

Chang e Jackson (20), obtendo-se dados de fosfatos soluveis

'I
Ii
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em ~gua, fosfat os de c~lcio, fosfatos de aluminio e fosfatos

de ferro.

n) Fosfatos inorg~nicos totais - determinados segundo 0 m~todo

de Mehta ~~. (44), com as modificaqoes propostas por

Vieira (78).

0) Fosfatos org~nicos - obtidos pela diferenqa entre fosfatos

totais e fosfatos inorg~nicos totais.

-Reten,ao de f6sforo - seguiu-se o. m~todo colorimetrico des-

crito por Fassbender e Igue (27)~

q) 6xidos livres de alum1nio e de ferro - determinados segundo

o metodo descrito por Bornemisza e Igue (10).

D. ·DELIMITA9~0.E DESCRI9~0 nETALHADA nAS UNIDAnES CARTOGRlFICAS

1. S~rie Capinambi - 11,52 ha, 5,49% da ~rea da Estayao

a. Rel~vo

o ·rel~vo e de posiqao hormal, isto e, em condiyoes de

vegeta9ao naturak~ a erosao remove materiais da superficie a medida

que 0 solo se aprofunda. Classe de pendentes C, onde 0 declive medio

varia entre 8-16%. Assim, o. terreno e suavemente quebrada a quebra

do. De Un! modo geral,.~ste tipo de pendentes nao oferece limita90es,
ao uso das m!quinas agr1colas comuns. Entretanto, em alguns lugares

as pendentes podem ser mais pronunciadas, dificultando au mesmo i~pe

dindo 0 uso de m~quinas, especialmente as pesadas.



das.

interna.

do solo com uma velocidade suficientemente pequena para permitir que

..
Enoontra-se ou nao ~gua livre na superfi-pequena penetra no perfil.

d. Material originario

c. Classe de drenagem do solo

b. Esoorrimento superfioial. permeabilidade e drenagem

- 96 -

de m~dio a r~pido, onde a ~gua escorre sabre a superficie em velooi

dade moderada a r~pidat de tal maneira que uma quantidade moderada a

A olasse de drenagem pode ser interpretada como de clas-

o esoorrimento superficial ~ de classe 3 a 4, ou seja.

cie por curto periodo de tempo. Grande ou m~dia parte da precipita

9ao ~ absorvida pelo solo e pode ser utilizada pelas plantas. A per

meabilidade 6 moderada. A drenagem interna do solo ~ m6dia (classe

3), onde a agua de satura9ao dura por pouco tempo. Quando 0 solo se

satura, nao preJudica de modo sensivel as ralzes das plantas cultiva-

se 2. ou seja, algo pobremente drenada, em virtude de apresentar cam~

da lentamente permeavel em seu perfil e apresentar nivel freatico

pegajosa e pl~stica quando molhado, e duro quando s~co. Apresenta

o mesmo permane9a amido por periodos de tempo significativos.

elevado. Nas partes mais baixas do terreno, recebe ainda ~gua de in

filtra9ao oriunda das partes mais elevadas. Assim. a Agua retira-se

Folhelho argiloso supostamente do Periodo Cretaceo, de

colora9ao cinza-esverdeado (aproximadamente 5GY 6/1). de oonsist~ncia



Des c r i q a 0

Marron-marron escuro em umido (7,5YR 4/3)* e cinzento

r6seo (7.5YR 7/2) em seco. Textura barro-arenosa;

Perfil

As notaqoes de colora9ao em todos os casos foram feitas de ac8rdo
com as tabelas Munsell.

h.

o - 10 Ap

- 97 -

e. Erosao

....
direqao estratigrafica aproximadamente N-S, com mergulho entre

A classe de erosao m~dia para esta serie ~ 2, onde de

g. Pedregondadlil

25-75% do horizonte A original foi removido na maior parte da !rea

de solos.

cartografada. 0 que resta do horizonte A e atravessado pelos imple

mentos comuns de cultivo. A susceptibilidade a erosao ~ moderada,

sendo indispensaveis praticl:\s!IlI~!>ou menos complexas de conservaqao

Cultivos diversos. bosque secundario. sap~ (!. brasi

liensis) e gram1neas diversas.

Ausente. Entretanto, nas partes mais erosionadas. pode

haver cobertura total da superf1cie com concreq~es later1ticas finas,

com di&metro inferior a 3 em. Estas conereq~es contudo, nao chegam a

afetar de maneira signifieativa os trabalhos normais de cultivo.

*

Profundidade
(cm)



estrutura granular, moderada, final consist@noia li-

Marron-marron escuro (7,5YR 5/4) em umido e r6seo em

s@co (7,5YR 7/4) textura barre limosa; estrutura sub-

Des c r i q a 0

Marron-marron esouro em umido (7,5YR 5/4) e r6seo

geiramente pegajosa (molhado), firme (umido), ligeir!

mente dura (s@oo). Pode apresentar 5-10% de conore

~~es tanto de ferro como de mangan@s (aparentemente).

cas, finas.

sUbangular, fraoa, final consistllncia nao pl~stioa e

nao pegajosa (molhado), firme (umido) e muito dura

(s~co). Pode apresentar concreq~es laterit~eas., po~

(7,5YR 8/4) em s@co; textura barre limosa; estrutura

- 98 -

angular, moderada, fina a m~dia; consistencia ligeir!

mente plAstica e ligeiramente pegajosa (molhado),

firme (umido). ligeiramente dura (s@co). Apresenta

poucas conore~~es later1tioas finas e m~dias, podendo

apresentar tamb~m moteado "fino, pouco, de oontraste

Marron-marron escuro (7,5YR 5/4) em umido; textura

claro. oom as oOres cinza e avermelhado.

argilo limosa; estrtitura subangular, moderada, final

oonsistencia ligeiramente plAstica e ligeiramente pe-

gajosa (molhado), firme (umido) e ligeiramente dura

(s@co). Poucas conorer~es lateriticas com diametros

inferiores a 10m. Moteados muitos, m~dios de oontras

te proeminente, com as coloraq~es vermelho e marron.

Profundidade
(cm)



a. Relt!vo

organica, calagem, eto.

-Des c r i 9 a 0
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diametro de at~ 3 cm.

Folhelho argiloso de colora9~0 cinza esverdeado mis

turado com concre90es later1ticas abundantes, de

c80+

A posi9aO gen~tioa desta s~rie ~ normal. A olasse de

2. S~rie Gurup1 - 20,74 ha, 9,88% de area da Esta9ao

i. Caracter1sticas gu1micas e granulom~tricas

Estas informaqoes podem ser vistas atrav~s do Quadro 14.

j. Capacidade de uso

- "-I)onde existem severas limitaqoes ao seu uso. Requer desta maneira,

praticas de conservaqao e de manejo tais como: fertilizaqao mineral e

solo, determinam que esta s~rie se,ja classificada como de olasse III,

As pendentes ligeiramente quebradas a quebradas, a mode

rada susceptibilidade a erosao, a baixa fertilidade do solo e do sub-

Protundidade
(cm)

pendentes varia de pendentes a escarpada (olasses C a D), sendo que

os declives variam entre 5-20%. Em quanto a pendentes, as m~quinas

comuns de cultivo podem ser usadas quase que sem dificuldades, mas

estassao maiores oom 0 usa de maquinas pesadas, sendo que em alguns

lugares torna-se imposs1vel 0 seu usc pratico.
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b. Escorrimento superficial, permeabilidade e drenagem

interna.

o escorrimento superficial ger a l ment e ~ m~dio (classe 3) ,
...

onde urna propor9ao moderada de !gua penetra no perfil, e 0 restante

escorre em sua superficie, mas esta perda nao afeta seriamente os cul

tivos. Em alguns lugares desta s~rie, 0 escorrimento superficial po-

de ser r!pido (olasse 4). onde a !gua escorre quase tao rapidamente

como ohega, e apenas uma pequena parte penetra no 'per f i l , afetando

consequentemente 0 desenvolvimento dos cultivos. A permeabilidade 6

moder ada .

A drenagem interna 6 lenta (classe 2) a m6dia (classe 3), podendo

os solos ficarem saturados com !gua por poucos dias a poucas semanas,

as v~zes afetando ligeiramente as raizes dos cultivos, especialmente

dos permanent es . '

c. Classe de drenagem do solo

Em geral. esta s~rie 6 imperfeitamente drenada (olasse

2) , onde a ! gua do perf i l retira-se de uma mane ira tal que 0 mesmo

permanece fimido por lapsos significativos de tempo devido a oapa len-

t amente perme!vel relativamente pr6ximo a superf!cie. Quando em co~

tas mai s bai xas do terreno, a16m disso influem infiltra90es oriundas

das partes mais altas.

d. Ma t eri al origin!rio

Arenito de colora9ao marron a r6seo, altamente meteoriza

do. Nes t a s6rie, 0 a r enit o repousa sabre urn folhelho argiloso, sendo

1,.
f
!,
f,



cos.
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nao pegajosa (molhado), fri~vel (umido) e macia (sSco).

Marron acinzentado em umido (lOYR 5/2) e cinza-marron

claro (lOYR 6/2) em seco; textura barre arenosa; graoS

simples, sem estrutural consist~ncia nao pl!stica e

consist@ncia nao pl!stica e nao pegajosa (molhado),

sem estrutura, ou estrutura subangular, fraca, final

Marron (lOYR 5/3) em umido e cinza-marron claro em

s~co (10yR 6/2); textura barre arenosa; grao simples,

o - 10

10 - 40

Bosque secundario, cultivos diversos.

A classe de erosao 6 2, onde de 25-75% do horizonte A

h. Perfil

g. Pedregosidade - ausente

e. Erosao

f. VegetaqaO

vari~vel a espessura do arenito~ Ambos materiais parecem ser cret!c!

, ,....
A susceptibilidade a erosao e de moderada a alta, exigindo para 0 ma-

original foi removido na maior parte da ~rea cartografada. Geralmen

te os implementos comuns de cUltivos atingem 0 horizonte B. Sao en

contradas poucas c!rcavas (vo,orocas), as quais sao pouco profundas.

nejo destes solos, pr!ticas conservacionistas complexas ou de mediana

complexidade.

Profundidade ,...
(em) Des c r i q a 0



Profundidade
(cm)

40 - 80

80+

- 103 -

Des c r i ~ ~ 0

fri~ve1 (fimido) e macia (s~co). Pode aparecer motea-

'"do comum, fino, de contraste claro, com coloraqao cia

za esverdeado.

Marron amarelado em umido (lOYR 5/4) e marron amare

1ado claro em s~co (lOYR 6/4); textura barrenta; es-

trutura subangu1ar, fraca a moderada, fina; consist~a

cia nao p1~stica e nao pegajosa (molhado), firme

(fimido) e ligeiramente dura (s~co). Moteados comuns,

finost de contraste claro, com colora90es: marron c1!

ro a cinza esverdeado. Ocasionalmente pode aparecer

tamb6m moteados verme1hos e poucas concreqoes lateri-

ticas.

Marron amare1ado (lOYR 5/4) em umido, e marron amare

1ado claro (10YR 6/4) em s~co; textura barre argi1osa;

estrutura subangu1ar, moderada a forte, de tamanho m~

diano; consist$ncia ligeiramente plastica e 1igeira-

mente pegajosa (molhado), muito firme (umido) e lige!

ramente dura a dura (s~co). Aparece moteado marron

claro, muito, de tamanho medio e contraste claro. ~

comum 0 aparecimento de concre~oes later1ticas, assim

como de moteados vermelhos t muitos, de tamanho m6dio

e contraste proeminente, os quais sao de consit~ncia

macia.
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i. Caracteristicas guimicas e granulometricas

Estas caracteristicas est~o apresentadas no Quadro 15.

j. Capacidade de usc

A classe de capacidade de uso desta serie e III, com se

veras limita90es ao seu uso, devido a ocorr4ncia dos seguintes fat6-

res: pendentes, baixa fertilidade do solo e do sub-solo, limitada ca

pacidade de armazenar !gua. ~ necessario 0 usc de praticas de conse!

- - -va9ao,drenagem, irriga9ao, calagem, fertiliza9ao mineral e org~nica,

para que esta serie permita produ90es razoaveis durante todo 0 ano.

3. Serie Maracaja - 3,54 hal 1,67% de area da Esta9~o

a. Re14vo

A posi9~o genetica do rel~vo desta serie e normal.

A classe de pendentes e B, onde 0 terreno e suavemente

ondulado, com declive medio ao redor de 8%. Nao ha limita9~o para 0

usa de qualquer tipo de maquina agricola.

b. ESdorrimento superficial, permeabilidade ~ drenagem

interna.

o escorrimento superficial e lento (classe 2), de manei-

ra que a !gua penetra no perfil rapidamente, esoorrendo lentamente na

superfioie. A permeabilidade e moderada.

A olasse de drenagem interna do solo varia de 2 a 3, ou seja, de

-lenta a media. Assim, ocorre satura9ao com agua por periodas de tempo
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vadas, se bem que esta seja pouco importante.

~',

..
Esta classificaqao deve-se ao fato desta

que chegam ou nao a afetar adversamente as raizes dos cultivos, ou

te pouca profundidade da rocha madre.

entao afeta-as de forma nao significativa - isto devido a relativame~

fazendo com que 0 perfil permaneqa umido por periodo importante, em-

A classe de erosao desta serie e 2, onde de 25-75% do

A classe de drenagem do solo pode ser considerada 3, mo-

d. Material originario

c. Erosao

c. Classe de drenagem do solo

bora relativamente curto.

deradamente bem drenado - a agua retira-se do solo algo lentamente,

ceo. Este arenito provavelmente repousa sobre 0 folhelho ja citado

serie possuir capa lentamente permeavel a aproximadamente 60 em de

profundidade e ~eceber alguma Agua de infiltraqao de terras mais ele-

Arenito altamente meteorizado, de coloraqao marron claro

a roseo, granulaqao media e uniforme, supostamente do Per1odo Creta-

anteriormente, e sua espessura esta indeterminada.

da. Os implementos comuns de cultivo normalmente atravessam 0 que

horizonte A original foi removido na maior parte da area cartografa-

resta d~ste horizonte, atingido em maior ou menor grau 0 horizonte B.

A susceptibilidade ~ erosao geralmente e reduzida, mas praticas

adequadas de conservaqao de solos sao necessarias.



h. Perfil

g. E~sosidade - ausente.

- 107 -

Bosque seeund~rio. sape (Imperata brasiliens!§).

Marron eseuro a marron quando umido (7,5YR 3/2 a 5/4) e

einzento r6seo quando sileo (7,5YR 6/2); textura barre 11

geiramente pegajosa (molhado), muito friavel (umida) e

maod.a (slleah

mosa a arenosa; estrutura subangular, fraca, final eon-

eonsistllneia nao pl~stiea e nao pegajosa (molhado), fria

vel (umido), e maeia. a ligeiramente dura (sileo). Pode

til. a barre arenosa;estrutura subangular, fraea, fina;

apareeer moteado einza e/ou vermelho, assim como eonere-

90es later1ticas finas.

sistllneia nao plAstiea e nao pegajosa (molhado), friavel

(fimido) e ligeiramente dura (sileo).

Marron escuro a marron quando umido (7,5YR 3/2 a 5/4) e

marron muito elaroquando sileo (lOYR 7/3); textura barren

f. yegetaljao

0-10 Ap Marron-marron eseuro em umido (7,5YR 4/4) e marron elaro

em s~eo (7,5YR 6/4); textura barre limosa; gr~o simples,

sem estrutura; oonsistllneia ligeiramente pl~stiea e li~

Profundi- ~
dade (em) Des e r i ~ a 0



naveis os problemas, provocados pelos seguintes fat8res principais:

tretanto, devido a baixa fertilidade tanto do solo como do sub-solo,

pendentes suaves, moderada a reduzida susceptibilidade a erosao. En-

Tambem aparecem concr~

--Des c r i 9 a 0

- 108 -

medio e de contraste proeminente

sa a barre argilo arenosaj estrutura sUbangula~, modera

da, final consist~ncia nao plastica e nao pegajosa (mo-

Amarelo avermelhado quando umido (7,5YR 6/6) e amarelo

avermelhado (7,5YR 8/6) quando S~COj textura barre aren£

Ihado), friavel a firme (umido), e ligeiramente dura

camadas mais profundas do perfil aparece 0 arenito (mate-

Estas caracter1sticas poderao ser vistas no Quadro 16,

Esta serie poderia ser de classe II, onde sao requeridas

rial originario) altamente meteorizado,

90es later1ticas de tamanho mediano e pouco duras. Nas

(s~co). Aparecem moteados vermelhos comuns, de tamanho

j. Capaoidade de uso

i. Caracter1sticas gu1mi£as e granulometricas

B
3

60+

Profundi
dade (cm)

praticas moderadas de conserva9ao, e cuidadosas praticas de manejo em

geral. As limita90es para seu usa seriam poucas a facilmente contor-

e a reduzida capacidade de armaZenar agua, parece ser mais razoavel

classifica-la como de classe III, exigindo praticas de irrigaqao, ca

lagem e fertilizaqoes minerais e org~nicas.
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4. §erie Paxi6ba - 14,9 haj 7,11% de Esta~ao

a. gel~vo

A posi~ao genetica desta serie e normal.

A olasse de pendentes e C, suavemente quebrada, com de

clive medio variando entre 5 e 16%. Em alguns lugares a classe de

pendentes pode ser D, onde 0 declive medio e da ordem de 20%.

Em quanto a pendentes, nao ha limita9~es para 0 uso de maqui

nas agricolas de uso corrente. Nos lugares de pendentes mais fortes,

no entanto, pode ser dificil ou me~mo impossivel 0 uso de maquinas

pesadas.o

b. Esoorrimento superficial, permeabilidade e drena~m

interna,

o esourrimento superficial e de classe 2 a 4, lento a

rApido, de maneira que pode ser encontrada agua livre na superficie

por periodos de tempo significativos nos lugares de pouca pendente,

a nos lugares de pendentes mais pronunciadas uma pequena parte de

agua penetra no perfil, sendo que 0 restante escorre sabre a superfi

cia. Entretanto, nao ha, em t~rmos praticos, danos as plantas por

excesso ou falta de agua. Permeabilidade moderada.

A drenagem interna pode ser considerada como de classe 2, lanta,

onda ocorre satura~ao com agua por periodos de tempo suficientes para

prejudicar as raizes de alguns oultivos, especialmente os permanentes

ou de sistema radioular rnais profundo.
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c. Q1asse de drenagem do solo

Imperfeitamente drenado (classe 2) nos lugares de pouca

pendente, a moderadamente bem drenado (classe 3) nos lugares de maior

pendente. 0 solo permanece Umido por tempo significativo, devido a

camada impermeavel a pouca profundidade, nivel freatico geralmente el~

vado, e nas cotas mais baixas do terreno, recebe agua de.ilifiltracrao

das partes mais altas.

d. Material originario

Folhelho argiloso de coloracrao cinza (aproximadamente

5GY 6/1), dire9ao estratigrafica geral N-S, mergulho da ordem de 5-15Q •

Plastico e pegajoso quando muito molhado, e duro quando s@co.

A classe de erosao e 2, onde de 25-75% do horizonte A su-

perficial foi removido na maior parte da area cartografada. Os imple-

mentos comuns de cultivo normalmente atingem 0 horizonte B. Existem

algumas carcavas pouco profundos. 0 perigo de erosao e moderado.

f. Vegeta9ao

Cultivos diversos, bosque secundario, ervas danihhasdi-

ve r-saa ,

g. Pedregosidade - ausente.



deado ,
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Des c r i ~ a 0

podendo, ocasionalmente, aparecer moteado cinza-esver-

Marron amarelado quando umido (lOYR 5/4) e cinza claro

Amarelo-marron (lOYR 6/6) a marron amarelado escuro

dO), e ligeiramente dura (s@co).

josa (molhado), firme (umido), e dura (s~co). Motea-

estrutura subangular a granular, fraca, final consist@n

cia algo dura.

consist~ncia ligeiramente plastica e ligeiramente peg~

das ceres cinza-esverdeado e mar ron amarelado.

dos comuns, de tamanho mediano e de contraste claro,

dura (s~co). Aparecem moteados brancos e marroh amar~

cia nao pl!stica e nao pegajosa (molhado); firme (umi-

Cinzento-marron claro quando umido (lOYR 6/2); textura

lar, moderada a forte, media; consistencia pl~stica e

lado, poucos~ finos, de contraste fraco a proeminente,

ligeiramente pegajosa (molhado), muito firme (umido) e

lhos, medios" de contraste proeminente e com consist~n

limo barrenta; estrutura subangular, moderada, media;

Folhelho argiloso misturado com muitos moteados verme-

(lOYR 7/2) quando s@co. Textura barre argilo arenosa;

(lOYR 4/4) quando umido, e cinza claro quando s@co

(lOYR 7/2); textura barre arenosa; estrutura subangu-

Perfil

C

a - 10 Ap

50+

Profundidade
(em)
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i. Qaracteristioas guimicas e granu10metricas

Poderao ser .observadas no Quadro 17.

j. Capacidade de uso

Esta serie deve ser considerada como de c1asse III, onde

existem severas limitaq'O'es ao seu uso, resultado da atuaqao combinada

dos seguintes fatOres principais: pendentes, baixa ferti1idade do so-

10 e do sub-solo, pouca profundidade do material originario, e re1ati

vamente pouca capacidade de retenqao de aguac>

E necessario entao, praticas de - ferti1izaqio mine-conservaqao,

ra1 e org1l.nica, calagem., irrigaqao e drenagem.

5. ~erie Saba - 9,51 hal 4,53% de area da Estaqao

a. Relilvo

A posiqao genetica do re1@vo desta serie e normal.

Em quanto a pendentes, pode ser considerada como de c1a~

se C, ligeiramente quebrada a quebrada, com pendentes variando de 5

a 16%. As maquinas agr1co1as comuns podem ser usadas sem limitaqoes.

Em alguns caaos , entretanto,. pode se tornar impraticavel 0 uso de ma-

quinas pesadas.

b. Escorrimento superficial, permeabi1idade e drenagem

interna.

o escorrimento superficial e 1ento a medio (c1asse 2 a

3), onde uma grande parte da agua penetra no perfil rapidamente
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atravessando-o. Assim, a perda de ~gua na superfieie, nao afeta ou

afeta poueo a quantidade de ~gua aproveit~vel para 0 ereseimento dos

eultivos. A permeabilidade pode ser eonsiderada moderada.

A drenagem interna do solo pode ser eonsiderada, em tgrmos me

dios, como de elasse 4, r~pida, onde 0 movimento de ~gua atraves do

perfil e poueo restringido. Oeasionalmente poder~ oeorrer satura~ao

com ~gua, mas apenas por poueas horas.

e. Classes de drenagem do solo

Classe de drenagem 3, moderadamente bern drenado, onde 0

solo permaneee nmido por poueo tempo, porem signifieativo. Apresenta

capa fre~tiea relativamente alta, e naS partes baixas pode receber

agua de infiltraqao das partes mais elevadas, mas esta e poueo impor

tante e por @ste motivo, esta serie pode perfeitamente permanecer nes

ta classe de drenagem.

d. Material origin~rio

Arenito de eoloraqao r6sea, de granula~ao mediana e uni

forme, supostamente do Periodo Cret~eeo. Respousa em espessuras Va

riaveis desde alguns centimetros ate urn numero indeterminado de me

tros, s6bre 0 folhelho argiloso ja discutido anteriormente.

e. Erosao

A erosao media e de elasse 2, onde de 25-75% do horizon

te A original foi removido da maior parte da ~rea eartografada. Os

implementos comuns de cultivo normalmente atravessam 0 que resta do



secunda-rio.

0-10 Marron avermelhado claro quando umido (5YR 6/4); textu

rada, devido as caracteristicas do perfil e de pendentes.

"

pegajosa (molhado), friavel (umido), e macia (s@co).

Vermelho amarelado quando umido (5YR 5/6) e mar ron

lar, moderada, final consist@ncia nao plastica e nao

ro argilo arenosa a arenosa; estrutura subangular, fr~

ca, final consist@ncia nao plastica e nao pegajosa

avermelhado claro (5YR 6/4) quando seco; textura bar-

Raramente podem aparecer moteados vermelhos, pequenos

e de contraste proeminente, os quais sao de consist@n-

cia ligeiramente dura. Comum a ocorrgncia de concre

<;oes lateriticas finas. Ocasionalmente podem aparecer,

ainda, moteados poucos, finos, de contraste fraco,

(molhado), friavel (umido), e ligeiramente dura (s@co).

Cultivos diversos, plantas invasoras diversas, bosque

- n6 -

f. Vegetacrao

g. Pedregosidade - ausente.

h. Perfil

Ap ra areia barrenta a barre arenosa; estrutura subangu-

10 - 90

horizonte A, atingindo 0 horizonte B. Sao encontradas poucas carca

vas pouco profundas. A susceptibilidade a erosao e de ligeira a mod~

Profundidade _
(em) Des c r i <; a 0



j. Capacidade de uso

sendo de classe III.

i. Caracteristicas 9uimicas e granulom~tricas

- 117 -

-Des e r i ~ a 0

Amarelo avermelhado (5YR 6/8) quando umido; textura

dill.metro inferior:a 3 cm ,

moderada, m~dial consistSncia nao plastica e nao pega-

barre argilosa a argila arenosa; estrutura subangular,

eom eolora9ao einza-esverdeado.

josa (molhado), firme (umido) e ligeiramente dura

contraste proeminente, de consistSncia algo dura.

Igualmente ocorrem muitas concre~oes lateriticas com

(s@co). Ocorrem moteados vermelhos muitos, medios, de

Esta s~rie, devido as caracteristicas de pendentes e mo-

Estas caracteristicas poderao ser observadas no Quadro 18.

90 -100+

tanto, as caracteristicas de baixa fertilidade natural do solo e do

derada Busceptibilidade a erosao, pode ser considerada como de classe

II, onde nao sao necessarias maiores praticas de conserva9ao. Entre-

18.

Profundidade
(em)

-sub-solo sao suficientemente acentuadas, para re-classifica-la como
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6. Barie ToA - 45,27 hal 21,58% de area da Esta~~o

a. Rel~vo

o rel~vo desta sarie varia de plano a ligeiramente c6nc~

vo, com excesso de Agua por longo periodo de tempo, recebendo Agua de

chuvas e das terras mais altas adjacentes.

Classe de pendentes A, onde 0 terreno a nivelado ou quase nivel~

do, com pendentes variando entre 0-3%.

Em quanto ao rel~vo, n~o hA limitaqoes para 0 usa de mAquinas

agricolas.

b. Escorrimento superficial, ~rmeabilidades e drenagem

interna.

A classe de escorrimento superficial varia entre 0-1,

'"onde as Aguas pluviais ou de terras mais altas adjacentes nao escorre,

permanecendo empoqada, ou entao escorre muito lentamente, fazendo com

que haja acumulaqao de Agua na superficie por periodo mais ou menos

longo de tempo. HA aqui, flutuaqoes estacionais, de tal maneira que

o empoqamento verifica-se nos meses chuvosos.

A permeabilidade e lenta a moderada. A drenagem interna ! muito

lenta, geralmente, determinando que haja excesso de Agua para 0 6timo

crescimento dos cultivos. rsto a devido principalmente ao lenqol

freatico muito elevado durante a estaqao chuvosa.

c. Classe de drenagem do solo

A classe de drenagem desta serie varia de 0 a 1, onde 0

lenqol freAtico permanece na superficie do solo grande parte do tempo,
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""chuvas, elas sao insignificantes.

g. Pedregosidade - ausente

Gram1neas e outras plantas invasoras. Em poucos lugares,

ou entao 0 solo permanece umido durante muito tempo, com 0 lenqol

Assim, 0 fator limitante ao usa das terras desta serie n~ste periodo,

d. ~erial originario

e. Erosao

Em alguns oasos, os implementos comuns de cultivo podem atingir

inundaqoes durante a epoca das

freatico proximo da superficie. Esta classe de drenagem deve-se ao

e a altura elevada do lenqol freatico. (isto no referente a drenagem

""lenqol freatico elevado na estaqao chuvosa, que varia em t~rmos ge-

rais, de janeiro a jUnho. Apesar de que ~stes solos estao sUjeitos a

interna do solo),

Folhelho argiloso supostamente do Periodo Cretaceo, de

coloraqao cinza-esverdeado (aproximadamente 5GY 6/1), de consist~ncia

pegajosa e plastica quando muito molhado, e duro quando s~co. Apre

senta direqao estratigrafica geral N-S, e mergulho de 5-15Q•

A classe de erosao e I, onde a capa superficial esta pr~

sente em t8da a area cartografada. Nesta serie, a susceptibilidade a
erosao e insignificante ou completamente.nula.

camadas abaixo da superficial.

bosque secundario,



Profundidade
(cm)

o - 10

10 - 40

40 - 80

80 - 90
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Perfil

Des c r i 9 a 0

Marron muito escuro a marron-acinzentado quando umido

(lOYR 2/2 a 5/2) e cinza-marron claro quando s~co

(lOYR 6/2); textura variavel entre arenosa e barrenta;

graos simples, sem estrutura, ou entao estrutura sub-

angular, pequena, fraca; consist@ncia nao plastica e

nao pegajosa (molhado), salta (umido) e macia (s@co).

Marron-marron escuro quando umido (lOYR 5/3) e cinza-

marron claro (lOYR 6/2) quando s@co; textura variavel
~

entre barre limosa e arenosa; sem estrutura, com graos

simples finos, ou estrutura fraca e pequena, subangu

lar; consist@ncia nao plastica e nao pegajosa (molha-

do), muito friavel (umido). e macia (s~co).

Marron amarelado escuro quando umido (lOYR 4/4 e mar-

ron claro (lOYR 6/3) quando s@co; textura variavel en-

tre arenosa e barre limosa; estrutura subangular , fra

ca, final consist~ncia nao plastica e nao pegajosa (m£

lhado), friavel (umido). e ligeiramente dura (s@co).

Marron amarelado escuro (lOYR 4/4) a cinza (lOYR 5/1)

quando umido, e cinza-marron claro (lOYR 6/2) quando

s~co; estrutura subangu1ar. fina, fraca; consist@ncia

1igeiramente plastica e ligeiramente pegajosa (molha-

do), friave1 (umido) e ligeiramente dura a dura (s@co).



Estas caracteristicas podem se vistas no Quadro 19.

Esta serie pode ser considerada como de usc de classe

pesadas.
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'"Des e r i q a 0

Moteados comuns, finos a medios, de contraste proemi-

nente, com as eoloraqoes: marron e vermelho amarelado.

macias.

Raramente podem ocorrer concreqoes finas, geralmente

Glei, de cor einza esverdeado (5GY 6/1), argiloso.

a. Bel~vo

7. Serie Turi - 38,49 hal 18.34% de ~rea da Estaqao

A posiqao genetiea d~sta serie e normal.

Em quanto a pendentes, a serie Turi em t~rmos medios,

i. Caracter1sticas qu1micas e granulometricas

j. Capacidade de usc

empoqamento poder~ ser eliminada com drenagem.

pode ser classificada como de classe C, com deelives variando de

90+

Nao h~ limitaqao para 0 uso de maquinas agricolas, mas em alguns

casos ha uma certa dificuldade de operaqoes, sobretudo com maquinas

ceis de corrigir, como por exemplo, a umidade excessiva ou mesmo

5-16%, ou seja, de pendente a quebrado.

II, onde existem algumas limita90es para seu uso, relativamente f~-

Profundidade
(em)
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b. Escorrimento superficial, Eermeabilid~de_e drenagem

interna.

o escorrimento superficial a madio (classe 3), onde pode

haver ~gua livre na superficie do solo por curto periodo de tempo e
~

grande parte da precipita9ao a absorvida pelo solo. A perda de ~gua

pluvial na superficie nao chega a afetar de maneira importante a

quantidade de ~gua requerida para 0 crescimento vegetal. A permea

bilidade a moderada. A drenagem interna a de classe 4, ou seja, r~p!

da. lsto significa que a satura9ao com agua est~ limitada a curto es

pa90 de tempo. Em alguns lugares, poram a drenagem interna d~stes s£

los pode ser madia, fazendo com que a satura9ao seja maior. Nunca

contudo, em intensidade que possa prejudicar a maioria dos cultivos.

c. Classe de drenagem do solo

Em madia, esta sarie pode ser considerada como de classe

4, bem drenado, onde a agua se retira do solo facilmente, mas nao com

rapidez. Em alguns lugares, onde 0 perfil a mais profundo e 0 decli

ve maior, pode ser de classe 5, com drenagem algo excessiva, onde ha

geralmente defici~ncia de agua para os cultivos, sendo dificil conse

guir colheitas sem uso de irriga9ao na apoca s@ca.

d. Material origin~rio

Arenito de cOr r6sea. com granula9ao media e uniforme,

tido como sendo sendo cret~cico. Apresenta-se altamente meteorizado.

Provavelmente @ste arenito est~ sobreposto, em alguns lugares, por

folhelho argiloso.



h. Perfil

Marron muito escuro quando umido (lOYR 2/2); textura

cinza-marron claro (lOYR 6/2) quando s~co; textura bar

areia barrenta a arenosa; graos simples, sem estrutu-

raj consist~ncia nao plastioa (molhado), nao pegajosa

arenosa; estrutura subangular, fraca, final consist~n-

renta a barro arenosa, podendo tambem aparecer como

cia nao plastica e nao pegajosa (molhado), friavel

(molhado), friavel (umido) e macia a solta (s~co).

Marron amarelado escuro quando umido (lOYR 3/4) e

g. Eedregosidade - ausente.

A classe de erosao varia entre 2 e 3, onde de 25-75% do

- 125 -

Bosque secundario, plantas invasoras diversas, oultivos.

e. Erosao

o - 5 Ap

te B, havendo mesmo lugares em que a capa superficial e mistura d~s-

desapareceu por efeitos da erosao. Os implementos comuns de cultivo

em geral atravessam 0 que existe do horizonte A, atingindo 0 horizon-

tes dois horizontes. Carcavas pouco profundas sao comuns. A suscep-

-conservacionistas de complexa execu9ao.

horizonte A original foi removido, mas em alguns lugares mais de 75%

tibilidade a erosao e moderada, sendo indispensayel 0 usc de praticas

Profundidade -
(em) Des c r i 9 a 0



Poderao ser vistas atraves 40 Quadro 20.

j. Capacidade d~~

i. £aracteristicas quimica~ e granulometricas

- 126 -

-Des c r i 9 a 0

pequenos, de contraste claro, com as coloraq~es: cinza

cer moteados de colora9ao cinza, pequenos e de contra~

tre barrenta e arenosaj estrutura subangular, moderada,

te pegajosa (molhado), firme (umido), e ligeiramente

dura a dura (s~co). Podem ocorrer moteados, poucos,

Nas partes mais profundas do perfil, aparece 0 arenito

final consist~ncia ligeiramente plAstica e ligeiramen-

te fraco.

concreq~es lateriticas.

Marron amarelado escuro quando umido (lOYR 3/4) e mar

ron claro (lOYR 6/3) quando s@co; textura variAvel en-

e vermelho. Esporadicamente podem aparecer pequenas

(umido) e macia (s@co). Esporadicamente podem apare-

(material criginArio).

50 -100+ B
3

As limitaqoes para esta serie referem-se aos seguintes fatOres: pen-

dentes, moderada susceptibilidade a erosao, baixa fertilidade, redu-

Em media, esta serie pode ser considerada como de classe

III onde sao requeridas prAticas complexas de conservaqao dos solos.

Profundidade
(cm)

zida capacidade de armazenar Agua. Portanto, no uso desta serie,
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estas causas deverao ser corrigidas quando possivel, ou contornando-

se 0 problema com manejo adequado.

8. S~rie Ze Doca - 65,85 ha, 31,21% de area da Esta~ao

a. Rtllevo

o re13vo, geneticamente esta em posi~ao normal. Classe

de pendentes C, onde 0 terreno e ligeiramente quebrada a quebrado,

variando 0 seu declive de 6-16% em media. Tedas as maquinas agrioo-

las comuns e leves podem ser usadas sem limitavoes, podendo oontudo,

aparecer difiouldades oom 0 uso de maquinas pesadas.

b. Esoorrimento superfioial. permeabilidade e drenagem

interna.

A olasse de esoorrimento superficial e 3 a 4, ou seja, de

medio a rapido. Assim, as aguas de chuva que oaem esoorrem de tal

-forma que uma proporqao moderada a pequena penetra no perfil. Livre

na superf1eie, pode ser encontrada agua por pouco tempo. A quantida

de de agua perdida, no entanto, nao afeta seriamente a quantidade

aproveitavel para uso vegetal. Permeabilidade moderada.

A drenagem interna dos solos desta serie pode ser de olasse 2 ou

3. lento a m~dio. Assim, quando 0 solo se satura com agua, a presen-

qa desta pode prejudioar as raizes de alguns cUltivos, espeoialmente

os de sistema radioular mais profundo, ou entao, quando for de olasse

3 (moderado), pode nao haver prejuizo ou dana para as ra1zes dos oul-

tivos comuns, devido que a saturaqao ~ por poueo tempo.
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c. Classe de drenagem do solo

A classe de drenagem pode ser interpretada como 2, ou se-

ja, algo pobremente drenada, em virtude de apresentar capa lentamente

permeAvel em seu perfil e apresentar nivel freatico elevado. Nas pa~

tes mais baixas do terreno, recebe ainda agua de infiltra9ao das par-

tes mais elevadas. Assim, a Agua retira-se do solo com uma velocida-

de tal que determina seu estado de umidade por periodos de tempo sig-

nificativos.

d. Material originArio

Folhelho argiloso jA discutido anteriormente.

'"e. Erosao

Classe de erosao 2, onde de 25-75% do horizonte superfi-

cial foi removido na maior parte da Area cartografada. Os implemen-

tos agricolas usuais atingem normalmente 0 horizonte B. Em alguns

lugares, parece haver a presen9a de todo 0 horizonte A primitivo.

A susceptibilidade a erosao ~ moderada, e ~ indispensAvel, para

o adequado uso agricola desta s~rie, praticas conservacionistas mais

ou menos complexas.

Cultivos diversos, bosque seoundario, plantas invasoras.

g. Pedregosidade

Na super£icie dos terrenos desta s~rie localizadas nas



impedi-los.

""Des 0 r i 9 a 0

Marron-marron escuro a marron amarelado quando umido

Marron amarelado esouro quando umido (lOYR 4/4) e mar

ron muito olaro (lOYR 7/3) quando s@oo; textura barre

derada, fina a media; oonsist@noia ligeiramente plasti

oa a ligeiramente pegajosa (molhado), firme (Umido), e

limosa a barre areno argilosa; estrutura granular, mo-

textura barre limosa a barre areno argilosa; estrutura

- 130 -

ligeiramente dura a dura (s@oo).

do) e ligeiramente dura (~eco). Pode aparecer moteado

muito finas.

cia nao plastica e nao pegajosa (molhado), friavel (um~

cinza-esverdeado, pouco a oomum, pequeno e de contraste

subangular, fina a media, fraca a moderada; consist@n-

Marron-marron escuro e marron amarelado quando Umido

(lOYR 4/3 a 5/4) e cinza claro (lOYR 7/2) quando s@co;

s@co); barre argilo limoso a barre argiloso; estrutura

fraco. Tambem podem aparecer concre9~es lateriticas

(lOYR 4/3 a 5/6) e marron muito claro (lOYR 8/4) quando

Perfil

ootas mais altas, geralmente apareoem oonore9~es lateritioas de di!m~

tro de ate 30 om e altura de 5-8 om. Elas podem oobrir no maximo

20 - 70 B
3

0,1% da area, e podem interferir nos trabalhos meoanizados, mas nao

Profundidade
(om)

o - 5 Ap



solose outras de manejo, em geralD

umidade do solo, determinam que esta sarie seja classificada como de

- 131 -

Des c r i 9 a 0

material originario, que a 0 folhelho argiloso, mistu-

traste proeminente. Ocasionalmente podem aparecer tam

bem concreqoes lateriticas finas a madias, Em alguns

sobreposto ao folhelho, em camadas de espessura varia-

Amarelo-marron em umido (lOYR 6/8); este horizonte a 0

e nao pegajosa (molhado), friavel (umido), e ligeira

mente dura (s@co).

lugares, 0 arenito anteriormente mencionado pode estar

vel.

subangular , moderada, final consist@ncia nao pl~stica

rado com moteados vermelhos, muitos, medios e de con-

Poderao ser apreciadas atravas do Quadro 21.

c

i. £~cterist~~ quimicas e granulomatricas

70+

classe III, Requer portanto, praticas especiais de conservaqao de

As pendentes de ligeiramente quebradas a quebradas, a mo

derada susceptibilidade a erosao, a baixa fertilidade e problema de

Profundidade
(cm)
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muito fortemente acidos a medianamente acidos.

uma das caracteristicas de 1atoso10s amazllnicos.,

Em KG1 0 pH variou en

-Os solos sao portanto,

tre 4,0 e 4,7.

N@ste mesmo Quadro, esta c1aramente demonstrada a importancia do

mas caracteristicas, exceto a Serie Gurupi, que e 1igeiramente acida

das Series estudadas variou entre 4,9 e 5,9.

Observa-se atraves dos dados contidos no Quadro 23 que 0 pH medi-

D. ALGUNS-!SP~OS NUTRIGIONAIS E PEDOLOGIGOS DOS SOLOS ESTUDADOS

-Quando medido em suspensao aquosa 0 pH de amostras compostas

Os perfis individuais de cada uma das series apresentou estas me~

do em KC1 e em media 0,93 unidades menor que quando medido em H20, com

reduzida varia9aO. Sombrcek (65) assina1a que uma diferen9a assim e

entre 0 pH dos solos e a quantidade de a1uminio soluve1, onde pH men2

res que 4,5 aumentavam considerave1mente a quantidade de a1uminio na

a1uminio na acidez destes solos, atraves das re1ayoes SIH, SIAl e

H/A1. Ja Magistad (41) em 1925 havia observado a estreita re1a9ao

mos va10res de pH mencionados, os va10res da re1ayao SIH medios sao,

...
soluqao do solo. Nos solos ora estudados, observa-se mais ou menos 0

mesmo, em quanto ao a1uminio intercambiave1. Assim, onde 0 pH (KG1)

e igua1 ou maior que 4,6 a re1ayao SIAl apresenta valor medio supe

rior a 182,25, enquanto que quando 0 pH (KG1) e igua1 ou menor que

4,0 este valor decresce bruscamente para 1,52 em media. Para os mes-

(pH = 6,2) em seu horizonte Ap.
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QUADRO 23. Re1ayoes entre acidez do solo e a1uminio intercambiave1.

pH pH
6. pH S H A1 SIH SIAl HIA1(H2O) (KC1) (m.e./100g solo)----

7,8 7,0 0,8 8,38 0,17 <0,01 49,29 >838,00 >+7,00
7,2 6,0 1,2 5,82 0,95 0,01 6,13 582,00 . 95,00
6,0 5,0 1,0 3,78 2,15 0,10 1,76 37,80 21,50
6,2 4,9 1,3 4,20 2,07 0,10 2,03 42,00 20,70
4,7 Lf,7 0,0 1,84 2,30 3,95 0,80 0,47 0,58
5,9 4,7 1,2 3,25 2,57 0,21 1,26 15,48 12,24

5,8 4,6 1,2 9,03 2,94 0,21 3,07 43,00 14,00

5,7 4,8 1,1 3,40 2,15 0,10 1,58 34,00 21,50

5,5 4,6 0,9 5,01 4,18 0,10 1,20 50,10 41,80
Media, • 6,72 5,12 1,09 4,97 2,16 0,53 6,35 182,25 27,7
Maximo •• 7,8 7,0 1,3 9,03 2,30 3,95 49,29 838,00 95,00
Minimo., 4,7 4,6 0,0 1,84 0,17 0,01 1,20 15,48 12,24
-------------------------------------------------------------------------

5,1 4,0 1,1 1,24 2,08 1,04 0,60 1,19 2,00
5,0 4,0 1,0 3,62 1,77 0,85 2,05 4,26 2,08
4,9 4,0 0,9 1,77 2,30 0,73 0,77 2,42 3,15
4,7 3,9 0,8 2,21 2,21 0,85 1,00 2,60 2,60
4 8 3,9 0,9 0,98 1,78 0,73 0,55 1,34 2,44,
5,0 3,9 1,1 2,70 1,80 1,28 1,50 2,11 1,41
4,6 3,9 0,7 1,12 1,61 0,73 0,70 1,53 2,21
4,4 3,9 0,5 0,68 0,80 0,84 0,85 0,81 0,95
4,6 3,8 0,8 0,79 1,77 1,38 0,45 0,57 1,28
4,8 3,8 1,0 1,53 2,77 2,11 0,55 0,73 1,31
4,8 3,8 1,0 1,62 2,06 1,70 0,79 0,95 1,21
4,8 3,7 1,1 3,46 2,70 1,94 1,28 1,78 1,39
4,7 3,7 1,0 1,22 1,79 1,69 0,68 0,72 1,06
4,3 3,7 0,6 0,80 2,98 0,84 0,27 0,95 3,55
4,6 3,6 1,0 1,39 1,82 3,72 0.76 0.37 0,49
4,8 3,5 1,3 4,19 4,62 2,09 0,91 2,00 2,21

Media •• 4,74 3,82 0,93 1,83 2,18 1,40 0,86 1,52 1,83
Maximo •• 5,10 Lf, ° 1,3 4,19 2,98 3,72 2,05 4,26 3,55
Minimo., 4,30 3,5 0,60 0,68 0,80 0,73 0,27 0,37 0,49
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2. Materia org~~~ (M. 0.)

-!!L~L

>27,15

1,83

-2L!L

> 182,25

< 1,52

M!..

6,35

0,86

respectivamente, 6,35 e 0,86, e os va10res da re1a9ao RIAl medios, su

perior a 27,15 e 1,83, respectivamente. Isto pode ser melhor visto

no seguinte resumo:

Portanto, parece que depois de urn certo grau de acidez inicial

mente devido ao hidrog@nio intercambiave1, 0 a1uminio passa a exercer

maior influ@ncia, e isto pode ser exp1icado pe10 quimismo deste ele

mento, que e soluvel em meio acido, produzindo entao acidez por hidr£

lise.

Em amostras compostas, as series estudadas apresentaram teo

res muitos baixos de materia org~nica, sempre inferiores a 1%. °
mais alto teor foi 0 da Serie Toa com 0,98% e 0 mais baixo 0 da Serie

Paxiuba com 0,75%.

Nos perfis considerados representativos, no horizonte Ap 0 con

tendo variou de medio a baixo: 0 mais alto foi encontrado na Serie

Capinambi com 1,72% (teor medio), e 0 mais baixo na Serie Saba com

0,89% (teor baixo).

Ha em geral uma sensivel diminui9ao d~stes teores mencionados

quando comparados com 0 horizonte imediatamente abaixo, sempre supe

rior a 40%, exceto a Serie Gurupi com uma redu9ao da ordem de 37%. A

redu9~0 mais pronunciada corresponde a Serie Maracaja (59%), e a
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-menos acentuada, sem considerar a excessao acima mencionada, corres-

ponde a Serie Turi (46%). Estas redu90es relativamente elevadas, es

tao de pleno acOrdo com os conceitos de Mohr eVan Bahren (45).

Estes baixos conteudos de materia organica estao tambem de acOr-

do com analises feitas por divers os solos tropicais senis, entre mui-

tos, menciona-se as apresentadas por Sombroek (65), Vieira (78) e

Birch (6). Talvez aqui sejam algo mais baixos, 0 que podera ser atr!

buido ao sistema de manejo destes solos.

Em amostras compostas, a quantidade de N total e baixa em

tOdas as series estudadas. exceto a Serie Ze Doca, que acusou urn con-

teudo de 0,09% (teor medio). ~ste foi 0 conteudo mais alto encontra-

do, sendo 0 mais baixo correspondente a Serie Paxiuba com 0,04%.

Nos perfis representativos, observa-se que no horizonte superfi-

cial 0 conteudo de N total variou de medio a baixo. ° mais alto teor

foi encontrado na Serie Capinambi com 0,14%, e 0 mais baixo na Serie

Maracaja com 0,05%. Esta ultima serie, tern 0 conteudo de 0,05% cons-

tante em tr~s horizontes (desde ° ate 60 cm de profundidade), e as

Qutras series variam.

Em quanto ao teor de N total, as diferentes series podem ser

agrupadas como se v~ no Quadro 24.

as mais altos conteudos de N total nao correspondem aos mais al-

tos conteudos de materia org&nica, e 0 Quadro 25 permite verificar

isto claramente.

"'!
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---------,-----,----,--
Baixo eonteudo

Toa (0,08%)

SaM (0,06%)

Maraeaja (0,05%)

(0.14~G)

(0,12%)

(0,11%)

(0,11%)

(0,10%)

Mediano conteudo

fieie,

Turi

Gurupi

Capinambi

Ze Doea

Paxiuba

================----

QUADRO 24. Series com mediano e baixo conteudo de N total na super-

QUADRO 25, Diferentes transforma90es de M.O. em nitrog~nio total

nas series.

Serie Profundidade M,O, N total % N proveniente da M,O,(em) % %

Capinambi o - 10 1,72 0,14 8,14

Paxd.iiba °- 10 1,60 0,10 6,25

Ze Doca ° - 5 1,55 0,11 7,09

Toa °- 10 1,27 0,08 6,30

Gurupi ° - 10 1,26 0,12 9,52

Maraeaja ° - 10 1,25 0,05 4,00

Turi o - 5 I,ll 0,11 9,91

SaM °- 10 0,89 0,06 6,74

--
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""Uma redu9ao menos aoentuada foi en-

oJValores da rela9ao C/N nas diferentes series.QUADRO 25.A.

Em amostras compostas das series estudadas, arela9ao CIN va- .

A Serie MaraoajA apresenta elevada diminui9~o do valor CIN quando

pode ser vis to no Quadro 25.A.

A explica9~o para este fato, pode residir na composi9~o da mate

ria org~nica, no seu grau de decomposi9ao, e na fixa9~o de nitrog3nio

+em forma de NH4•

riou entre 11 na Serie Paxi~ba e 6 nas Series Ze Doca e Tur1.

Nos perfis representativos, a Serie Maraoaj~ apresentou satisfa

t6ria rela9io CIN (CIN =12), e nas demais, a rela9~o foi baixa, oomo

oontrada nas Series Paxidba e ToA, e, finalmente, as demais Series

abaixo do horimonte ·superfioial.
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praticamente mantem um valor constante em todos os horizontes do per

fil. Na Indonesia e Filipinas a rela9ao cjN tende a manter-se entre

10,2 e 15,3, demonstrando uma atividade algo reduzida dos microorga

nismos solos latoslicos amaz6nicos, Sombroek (65) oferece resultados

algo mais elevados que os atualmente encontrados.

Vieira (78) tambem apresenta valores mais elevados em diversos

solos da AmazOnia.

A importancia da rela9ao C/N para 0 cultivo de cacau foi demons

trada POI' Hardy (31), sendo considerada adequada quando igual a 11,1

e inadequada quando igual a 9,1 na superficie de solos de Tobago.

As rela90es presentemente estudadas sao consideradas baixas, em

gez-a.l, e podem ser explicadas como conee qudnc i,a do manejo dllstes so

lOs, que pOI' um lado conduziu a uma diminui9ao de adi9~es de materia

org~nica, e POI' outro lado, facilitou os processos erosivos.

5. Capacidade de Inter~io Cati8nico (C.I.C.)

Em amostras compostas, a capacidade de intercambio cati6nico

apresentou-se baixa em t8das as series estudadas com relativamente

pouca varia9ao entre series. 0 valor'mais baixo encontrado foi de

5,14 meq/100 g solo para a Serie Ze Doca.

Nos perfis representativas, a c.i.c. comporta-se diferentemente

segundo a profundidade do perfil, conforme pode ser visto nos result.!:!;

dos de analises quimicas das series.

Em geral, ha uma acentuada diminui9ao na c.i.c. no horizonte su

perficial para 0 imediatamente abaixo, ocorrendo em seguida novo in

cremento. As Series £~2! e Q~UEi entretanto, comportam-se de maneira
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...,
presen9a de muscovita na fra9ao arenosa, a qual esta relaci£

nada com a g~nese da ilita;

a)

~ ~

ma9ao de argilas tipo 2:1, conforme observa9ao de Hohr eVan

Baren (Lf5).

cia de argilas tipo 2:1 (~ste ponto sera melhor discutido em

b) valores algo elevados de Ki indicando uma possivel ocorr~n-

Si02/A1203
) ;

c) drenagem geralmente deficiente, 0 que parece favorecer a fo£

~

Apesar de nao existirem dados analiticos, e possivel que outras

Em alguns casos (como por exemplo a Sarie Ze Doca, cuja c.i.c.

diferente. Assim, a Serie Gurupi apresentou aumento continuo na

Na maioria dos casos, no entanto, a explica9ao para a varia9aO

c.i.c. conforme se aprofunda no perfil, e a Serie Saba apresentou

uma diminui9ao continua, conforme se aprofunda no perfil.

Nao se p6de encontrar uma rela9ao entre materia organica, porcen

tagem de argila e c.i.c., atravas de calculos que levassem em conside

ra9ao a contribui9ao d~stes dois componentes e separando as series

segundo seus Grandes Grupos.

da c.i.c. dentro do perfil devera ser atribuida nao s6 a materia org!

nica e porcentagem de argila, mas tambem a composi9aO da fra9ao argi-

aumenta de 5,27 para 8,10 meq/100 g solo dos horizontes 5-20 e 20-70

em), e bastante clara a import&ncia da fra9ao argila.

guintes motivos:

~

argilas que nao caolinita sejam encontradas nestes solos, pelos se-
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6. Calcio (Ca++)----

a calcio e 0 segundo cation em import~ncia n~stes solos, se-

guindo 0 H+. A guantidade media de cations para t6das as profundida-

des de todos os perfis pode ser vista no Quadro 26.

Em amostras compostas, os solos estudados apresentaram teores m!

dios a baixos de calcio intercambiavel. a conteudo mais alto, de

1,63 meg/lOa g solo foi encontrado na Serie Paxiuba e 0 mais baixo,

de 0,71 meg/lOa g solo, na Serie Capinambi.

as perfis representativos apresentaram certos aspectos interes-

santes. A §eri~~~ tipicamente apresenta baixo teor de Ca++ em to

dos os horizontes, com pouca varia~ao de um horizonte para outro.

Assim, apresenta 0,5 meq/IOO g entre 0-10 em, 0,4 meg/lOa g entre 10

90 em, e 0,3 meg/laO g abaixo dos 90 em de profundidade.

As Series ~~~ e Turi, apresentam elevados conteudos no hori

zonte superficial (8,18 a 4,53 meg/lOa g solo, respectivamente),

baixando sens~velmente nos horizontes seguintes.

As demais series, apresentaram mediano conteudo de Ca++ no hori-

zonte superficial (variavel entre 3,05 a 1,83 meg/lOa g solo). com

sensivel diminui~ao nos horizontes seguintes, exceto a Serie Capinam

bi, cuja redu~ao e menos pronunciada, chegando mesmo a haver um lige!

ro incremento entre 50-80 em de profundidade.

Nao se verificou uma correlaqao muito nitida entre 0 calcio e 0

pH destes solos, e isso deve ser atribuido ao aluminioj como ja foi

discutido, ~ste elemento tern grande influ~ncia na acidez d~stes so-

los. Entretanto, de urn modo geral, os solos muito acidos cantem'
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QUADRO 26. Cations mais abundantes no complexo coloidal das series e
em t3das as profundidades. Dados em meq/l00 g solo.

Ca Mg H Al K Serie Profundidade
(em)

1,62 1,42 2,15 0,10 0,31 Toa ° - 10
0,41 0,61 2,08 1,04 0,18 Toa 10 - 40
0,51 0,51 1,79 1,69 0,15 Toa 40 - 80
2,86 1,84 4,18 0,10 0,27 Capinambi °- 10
1,64 1,74 1,77 0,85 0,19 Capinambi 10 - 30
1,65 0,72 1,80 1,28 0,28 Capinambi 30 - 50
2,12 1,59 4,62 2,09 0,40 Capinambi 50·- 80
8,18 0,51 2,94 0,21 0,29 Ze Doea °- 5
0,61 1,43 2,21 0,85 0,13 Ze Doea 5 - 20
0,84 2,30 2,70 1,94 0,21 Ze Doea 20 - 70
2,03 1,52 2,15 0,10 0,16 Maraeaja °- 10
0,51 0,30 1,78 0,73 0,12 Maraeaja 10 - 40
0,41 0,20 1,77 1,38 0,13 Maraeaja 40 - 60
3,05 0,81 2,07 0,10 0,29 Gurupi °- 10
0,71 0,51 2,77 2,11 0,26 Gurupi 10 - 40
0,72 0,31 1,82 3,72 0,32 Gurupli 40 - 80
4,55 3,04 0,17 3,91 0,71 Turi °- 5
2,53 2,54 0,95 0,01 0,71 Tur1 5 - 50
1,02 0,51 2,30 0,01 0,25. Turi 50+
1,83 1,12 2,57 0,21 0,21 Paxiliba °- 10
0,61 0,91 2,30 0,73 0,11 Paxiliba 10 - 20
0,51 0,82 2,06 1,70 0,15 Paxiliba 20 - 50
0,50 0,20 2,98 0,84 0,06 Saba ° - 10
0,40 0,61 1,61 0,73 0,06 Saba 10 - 90
0,30 0,30 0,80 0,84 0,04 Saba. 90+
-------------------------------------------

Media 1,60 1,05 2,17 1,09 0,24
Maximo 8,18 3,04 Lf,62 3,91 0,71
Minimo 0,30 0,20 0,17 0,01 0,04

:...
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menos calcio que os mediana ou ligeiramente acidos.

A calagem de solos acidos tem sido uma pratica muito comum em

todos os solos acidos do mundo, dados seus diversos efeitos beneficos

largamente conhecidos. Entretanto, em diversos experimentos feitos

na Esta9ao Experimental de Ze Doca, nao se verificou 0 resultado espe

rado. E provavel que a quantidade adicionada tenha side menor do que

a necessaria.

7. ~gnesio (Mg++)

o magnesio e 0 quarto cation em import&ncia nestes solos, se

guindo 0 H+, 0 Ca++, e 0 Al+++.

Em amostras compostas, 0 magnesio revelou-se em teores medios

para todas as series estudadas. 0 conteudo mais alto ocorreu na Be
rie Capinambi com 2,04 meq/100 g solo, e 0 mais baixo foi de 1,02

meq/100 g solo encontrado nas Series Toa, Turi e Paxiuba.

Em perfis representativos, 0 magnesio apareceu em diferentes

quantidades e com distintas distribui90es no perfil, segundo as dive~

sas series.

A Serie Saba caracteriza-se em quanto a este elemento, por apre

sentar conteudo muito baixo em todo 0 perfil, Entre 0-10 em de pro

fundidade, foram determinados 0,20 meq/100 g, aumentando para 0,61

meq/100 g entre 10-90 em, para logo deereseer a 0,30 meq/100 g solo,

abaixo dos 90 em de profundidade.

A Serie Ze Doca oaraoteriza-se por apresentar teores crescentes

oom a profundidade do perfil. Assim, entre 0-10 em aparecem 0,51
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meg/100 g, entre 5-20 em, 1,43 meg/100 g, e finalmente, entre 20-70

em de profundidade foram eonstatados 2,30 meg/100 g solo.

A Serie Gurupi tern baixo eonteudo superficial (0,81 meg/100 g),

decrescendo gradativamente conforme 0 perfil se aprofunda, ehegando

a 0,31 meg/100 g entre 40-80 em de profundidade.

As demais series possuem teores medios na superfieie, os quais

passam a ser baixos j~ no horizonte imediatamente inferior, decres-

eendo ainda conforme aumenta a profundidade do perfil. Entre estas

series no entanto, deve ser exeluida a Serie Capinambi por manter

teores medios (entre 1,58-1,84 meq/100 g solo) em todos os horizon

tes, com excessao do horizonte de profundidade 30-50 em onde ~ste

teor eai para 0,72 meg/100 g solo.

8. ~ela9ao C~o/Magnesio (Ca/Mg)

Segundo Hardy e Bazan (33), 0 melhor balan90 entre @stes

dois cations e 4. Havendo defiei@neia de Ca em rela9ao ao Mg, a

absor9ao do Ca pode ser grandemente diminuida pelas plantas quando e

aplieado fertilizante potassieo. Contudo, pareee gue a melhor rela

qao depende de uma planta especifiea.

Em amostras eompostas, as series analisadas apresentaram esta

rela9ao entre 0,35 (Serie Capinambi) e 1,60 (Serie Paxiuba).

Em perfis representativos, 0 menor valor eneontrado foi 0 de

0,37 na profundidade de 20-70 em da Serie Ze Doea. Esta serie justa-
~

mente chama a aten9ao por apresentar urn exagerado valor (15,5) no

horizonte superficial (0-5 em), diminuindo bruseamente para 0,43 no

horizonte imediatamente abaixo.
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A S&rie que apresenta 0 balan90 Ca/Mg mais adequado na superficie

& a S&rie Gurupi (Ca/Mg = 3,77), seguida da Serie Saba (Ca/Mg = 2,50).

A distribui~~o do balan90 Ca/Mg dentro do perfil n~o deixa, em

geral, perceber nenhuma orienta9~0 definida, exceto para as Series ~

Doca e E~~. Estas duas series apresentam uma redu9ao continua no

valor da rela9ao segundo aumenta a profundidade do perfil, 0 que sign1

fica que 0 calcio tem continuamente maior mobilidade que 0 magnesio,

ocorrendo assim, uma maior concentra9ao relativa deste ultimo. lsto

esta de acordo com os resultados encontrados por Hardy (32) em solos

de Turrialha, mas contradiz Becket (5). Segundo este ultimo autor,

solos pohres em Ca e Mg e fortemente lixiviados, reterao relativamente

mais calcio que magn~sio.

Nas 2E~~eries, observa-se que nos horizontes superficiais ha

uma baixa predomin&ncia do calcio sobre 0 magnesio, a qual vai dimi-

nuindo conforme se aprofunda no perfil, podendo inclusive haver algo

mais de magnesio (como nas Series Saba entre 10-90 em e Capinambi en-

tre 10-30 em), Entretanto, em t8das as series, e numa profundidade

media de 60 em, ha novamente um aumento da concentra9~0 relativa de

calcio. Aqui ent~o, se confirmam os resultados de Becket (5), segundo

os quais, apesar de que 0 Ca e 0 Mg estao retidos no complexo coloidal

--com aproximadamentea mesma atra9ao, em certos lugares especificos um

ou outro pode apresentar comportamento diferente.

9. Potassio (K+)

o potassio e 0 cation encontrado em menor quantidade nos so-

los estudados.
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Em amostras eompostas, as series analizadas mostraram-se pobres

em K, com teores variaveis entre 0,22 meq/100 g (Serie Capinambi) e

0,27 meq/100 g solo (Serie Toa).

Nos perfis representativos, a Serie Turf e a uniea que apresen

ta mediano teor de potassio, correspondente a 0,71 meq/100 g solo

desde a superfieie ate 50 em de profundidade, abaixo da qual ha uma

~ / ~brusca redu9ao para 0,25 meq 100 g solo. Chama-se a aten9ao para os

resultados da Serie Turi (Quadro 20), pois aparentemente foi fertili-

zada.

A Serie Saba caracteriza-se por ser extremamente pobre neste ele

mento, com um teor de 0,06 meq/100 g solo constante ate os 90 em de

profundidade, diminuindo entao para 0,04 meq/100 g solo.

A Serie Toa distingue-se das demais em quanto a este elemento,

por apresentar uma diminui9ao continua dentro do perfil, Apresenta

contudo, sempre teores baixos.

As Series Maracaja, ~iu~ e ~ ~, embora eontendo teores i~

feriores a 0,3 meq/100 g no horizonte superficial, apresentam uma zo

na de acumu1a9ao relativa d~ste elemento a uma profundidade media de

45 em, ssm que, contudo, a quantidade de K+ nessa zona seja superior

a da superficie.

As Series ~rupi e Capinambi apesar de apresentarem baixo teor

na superfieie, apresentam medianos teores numa zona de aeumula9ao a

mais ou menos 60 em de profundidade.

Chapman (21) da como t~rmo geral, que solos contendo quantidade

menor que 0,14 meq/100 g deverao dar boa resposta a fertiliza9ao po

tassica, enquanto que em solos contendo mais de 0,43 meq/100 g solo,
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na camada entre a parede celular e 0 protoplasma mais firmemente que

e 6,1 (Sarie Turi).

,..;
Entretanto, este efeito nao se verificou experi-

SILVA, I. C. e FREITAS, J. A. C. Relat6rio dos resultados -analiti
cos dos experimentos lan9ados na area do GIPM durante 0 ano
agricola de 1965/66. Sao Luiz, GIPM, DPB, dezembro 1966.
98 f1 (dact).

zantes potassicos.

apenas alguns poucos cultivos especificos apresentarao resposta.

Segundo esta informa9ao, exceto a Serie Turi, t~das as demais

deverao apresentar resultados satisfat6rios com aplica9ao de fertili-

Em amostras compostas, esta relaqao varia entre 3,00 (Sarie Toa)

~

10. Relaiao Calcio/Potassio (Ca!K)

rela90es CalK, Mg/K e Ca+Mg/K, conforme sera discutido oportunamente.

Uma outra explica9ao, porem bastante menos provavel, e a do aumento de

aluminio na solu9ao do solo por deslocamento cati8nico quando e apli-

mentalmente*. A explica9ao basica para isto, provavelmente esta nas

Segundo Hardy e Bazan (33), 0 balan90 mais adequado para os

cado 0 potassio, segundo experimentos de Ragland e Coleman (55).

cultivos €I 8. Isto porque 0 Ca e retido na membrana protoplasmica e

o K, e por isso mesmo, mesmo pequenos excessos de Ca influenciam a

absor9ao do potassio. H& tambem 0 efeito depressive do excesso de po

tassio em relaqao ao calcio. Assim, Overstreet et al (50) observaram

~

que ha urn efeito depressive do potassio na absorqao do Ca. Venema

•

consequ~ncia da diminui9ao da absor9ao do Ca pelas plantas.

(75, 76) concluiu que a fertiliza9ao potassica em solos pobres em Mg

(6 0 presente caso) pode conduzir a uma diminuiqao na produqao, em

-------_._----_.-------------
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Nos perfis representativos das Series ~, ~ e Turi, a re1a-

-9ao e a1go elevada no horizonte superfioial, diminuindo oonsiderave1-

mente no horizonte adjacente, demonstrando grande mobilidade do Ca em

oompara9ao com 0 K; finalmente ha uma relativa aoumu1a9ao de K, devi-

do a uma menor ve100idade de lixivia9ao do Ca, numa profundidade me-

dia de 70 om.

- -As ~emais series nao apresentam esta re1ativa aoumu1a9ao de K,

mas caracterizam-se pe1a alta re1a9ao existente no horizonte superfi-

oia1. A ~erie Paxi~ba apresenta 0 valor 8,7; a Maraoaja, 12,69; as

series Gurupi e Capinambi valores ao redor de 10,5, e, fina1mente, a

Serie ~~ Doc~, apresenta 0 exagerado valor de 28,21 - tudo isto no

horizonte superfioia1. Em tedas estas series, a redu9ao do valor

CalK do horizonte superfioia1 para 0 imediatamente abaixo e bastante

aoentuada.

11. F6sforo Assimilavel (Segundo 0 metodo de Bray e Kurtz)

-Em amostras eompostam, os teores de f6sforo assimilavel sao

baixos, variando entre 2,6 ppm (Serie Paxiuba) e 7,6 ppm (Sarie Ze

Doca),

Nos perfis representativos, a Sarie Turi apresenta 48,6 ppm P em

seu horizonte superficial, decrescendo esta quanti dade para 15,9 ppm

entre 5-50 em, e, abaixo dos 50 em, decresoe para 1,7 ppm. Entretan-

to, deve ser mencionado que esta serie provavelmente foi ferti1izada.

A Sarie Toa, apresenta 22,8 ppm na capa superficial, com um

brusco decrescimo para a capa imediatamente abaixo (passa para
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usando 0 super-

'"A expliea9ao para es~
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< 2

ppm de P

provavel

esperada

improvavel

-Eesposta pelos culti~

> 0,80

< 0,80

~O

< 7

7 - 20

ppm P no solo

Chapman (21) sumariza as seguintes interpreta90es para resulta~
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fundidade, e abaixo dos 10 em, apenas tra90s foram deteetados. A

o Quadro 27 pode ser assim resumido:

3,0 ppm) decrescendo mais ainda com 0 aumento em profundidade. A

Serie Saba earaeteriza-se por apresentar 4,4 ppm entre 0-10 cm de pro

Serie Capinambi apresenta 4,1 ppm no horizonte superficial, mantendo

o nivel de 1,4 ppm ate 80 em de profundidade. As demais series sem

pre apresentam quantidades inferiores a 8.0 ppm no horizonte Ap; com

tas varia90es pode ser atribulda ao conteudo de materia organica des-

sensivel diminui9ao nos horizontes seguintes.

tes solos, eonforme pode ser deduzido do Quadro 27. no qual foram

exclufdas as series Toa (por ser aluvial). e os dois primeiros hori~

zontes da Serie Turf (que aparentemente foi fertilizada).

dos de analises de fosforo assimilavel pelo metodo de Kurtz e Bray:

campo, especialmente nas Series Toa e Ze Doca. cultivadas com 0 amen-

Segundo estes dados, tOdas as series atualmente estudadas deverao

apresentar resposta a fertiliza9ao fosfatada. 0 que ~o se observou no

doim (Arachia hypogea). Experimentos feitos



~ 151 -

QUADRO 27. ~

Rela<;:ao entre materia orgl\niea e f6sforo assimilavel.

---------------------------------------------------------------------

-- --- --
Serie Profundidade M.O. P assimiH.vel*

(em) (%) • (ppm)
---------- -------

Capinamb1 0-10 1,72 4,1

Paxiuba 0-10 1,60 4,5

Ze Doea 0- 5 1,55 5,9

Maraeaja. 0-10 1,25 3,2

Saba. 0-10 0,89 4,4

Ze Doea 5-20 0,80 2;3

Gurupi 10-40 0,79 2,2

* F6sforo assimilavel segundo 0 metodo de Bray e Kurtz (17).

OBS: exeluida a serie aluvial (Toa), a a Sarie Turi (por aparentar
tar sido ferti1izada artifieialmente).

Paxiuba 10-20 0,74 1,2

Capinambi 10-30 0,73 1,4

Capinambi 30-50 0,59 1,4

Ze Doea 20-70 0,55 1,5

Paxiuba 20-50 0,55 1,2

MaraeajIJ. 10-40 0,52 1,2

Gurupi 40...80 0,48 tra<jlos

SaM. 10-90 0,47 1I

Maraeaja. 40-60 0,43 1,2

Saba. 90+ 0,28 tra90s

==- ==-== = = --=----
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-fosfato simples como fonte de fasforo, nao apresentaram significativa

resposta a aplicaT~o d@ste fertilizante isoladamente, seja em aus@ncia

ou presenTa de calc~reo. Com dosagem de 1.500 kg/ha de calc~reo houve

significaTao do tratamento NPK, e com dosagem de calcareo da ordem de

3.000 kg/ha, houve significancia da interaT~o NP. Estes resultados

insatisfat6rios, oupelo menos em desac8rdo com 0 que poderia ser espe-

rado das interpretayoes anallticas, dever~o ser atribuldas ao poder de

fixa9~0 de fosfato por todos os solos estudados, como ser~ discutido

em outro local.

-Reten9ao de Fo~~

A retenqao de f6sforo em amostras compostas foi bastante e1~

vada em t8das as series, variando entre 84,2% (Sarie Maracaja) e 91,8%

(Sarie Saba). Os dados de reten9~0 podem ser vistos no Quadro 28.

QUADRO 28. Reten9~0 de fosfat os em amostras compostas (0 - 20 em).

Serie Reten9ao P
(%)-----

Capinamb:i. 87,0

I~aracaja 84,2

Gurup:i. 87,5

PaxHiba 86,1

SaM 91,8

Toa 86,4

Turi 87,0

Ze Doca 86,4
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Estes valores sao bastante mais elevados que os encontrados pOl'

Fassbender (25) para alguns latosolos.amaz6nicos, e assemelham-se

mais aos resultados enoontrados POl' este mesmo autor em solos de Oos-

ta Rica (26).

-Nos solos presentemente estudados, nao se pode perceber nenhuma

-rela9ao entre porcentagem de materia org~nica e/ou Al com 0 poder de

fixa9ao de f6sforo, 0 que esta em desac8rdo com resultados encontra

dos em solos superficias de alguns latosolos amaz6nicos (25). Entre-

tanto, a maioria destes solos sao considerados de outros Grandes Gru-

pos (Ground Water Laterite). e os dois unicos latosolos (Series Saba

e Turi) diferem qu~micamente dos latosolos amazonicos mencionados.

Este alto poder de fixa9ao de fosfat os significa que fertiliza-

90es fosfatadas comuns nao deverao apresentar uma resposta adequada.

o que efetivamente fei observado no campo, utilizando-se 0 superfosf~

to simples com dosagem de 90 kg/ha de P em amendoim(Arachis hypogea).

13. Saturagao cOm Bases (V%)

Em amostras compostas a % de satura9ao com bases varia entre

37% (Sarie Toa) e 58% (Sarie Paxiuba), valores estos que indicam. em

geral, poucas bases adsorvidas no complexo coloidal do solo, 0 que

esta de ac8rdo com a idae:te e as oaracteristicas pedo16gicas.

Nos perfis representatives das series no entanto, salvo uma exce!

sao (Sarie Saba oem 17%). este indice sempre se mantem acima de 50%

no horizonte superficial.

A Sarie Sab! apresenta baixo teor no horizonte Ap (17%), aumenta~

do para 32% entre 10-90 em e diminuindo em seguida para 29% abaixo dos
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90 cm de profundidade.

A S~rie Tur1 chama a aten,~o POl' seu elevadissimo valor (98%) no

horizonte superficial.
A

Este valor difere grandemente das outas se-

ries e mesmo do valor encontrado em sua amostra composta. Em virtude

disto, ~ v~lido supor-se que, apesar dos cuidados tornados POl' ocasi~o

da coleta de amostras, este preciso local deve tel' sido fertilizado

artificialmente.

As ~mais s~ries apresentam valores superiores a 60% na superfi

cie, decrescendo contlnuamente conforme se aprofunda no perfil.
,., .

Schachtschabel e Rengel' (57) estudando a rela,ao entre 0 pH (KC1)

e a %de satura,~o com bases em solos pantanosos e IlParabraunerde"

concluiram que, a baixos pH haviam baixos valores para V% comparados
....

com os de pH mais elevados, e que a correla~ao mais perfeita estava
....

entre 0 pH da M.O. e V%, ao passo que uma correla~ao menos perfeita

encontrou-se entre 0 pH de material inorg!nico e V%.

Nos solos presentemente estudados, ve-se claramente que os solos

fortemente ~cidos tem menor %de V que os solos medianamente ~cidos.

o que poder! ser visto atraves do Quadro .29. tstes resultados portaa

to, estao mais ou menos de ac8rdo com os encontrados pOI' estes auto-

res acima mencionados.

14. Soma de Bases (S)

A soma de bases segue a mesma tendencia geral da %V, estando

igualmente relacionado com 0 pH do solo (Quadro 29), onde, em geral,

ocorre 0 seguinte:
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QUADRO 29. Re1a90es entre pH, s. e V- nos solos da Esta9ao Experimen-

tal de Ze Doea.

Stirie Profundidade S V (%) pH (KG1)(em) (meq!100 g solo)

Gapinambi 50-80 4,19 38 3,5
Gurupi 40-80 1,39 20 3,6
Ze Dooa 20-70 3,46 43 3,7
To~ 40.80 1,22 26 3,7
Sab~ 0-10 0,80 17 3,7
Paxiuba 20-50 1,62 30 3,8
Maraeaja 40-60 0,79 20 3,8
Gurupi 10.40 1,53 24 3,8
Ze Doea 5-20 2,21 42 3,9
Maraeaja 10-40 0,98 28 3,9
Saba 10-90 1,12 32 3,9
SaM. 90+ 0,68 29 3,9
Gapinambi 30-50 2,70 47 3,9
Paxiuba 10·20 1,77 37 4,0
Gapinambi 10-30 3,62 58 4,0
Toa 10-40 1,24 28 4,0

Mtidia 1,83 32,44
M a x i m 0 4,19 58
Min i m 0 0,68 17

---------------------------------------------------------------------
Gapine.mbi 0-10 5,01 54 4,6
To~ 0-10 3,40 60 4,6
Ze Doea 0- 5 9,03 74 4,6
Paxiuba 0-10 3,25 54 4,7
Turi 50+ 1,84 23 4,7
Gurupi 0-10 4,20 66 4,9
Maracaja 0-10 3,78 63 5,0
Turi 5-50 5,82 86 6,0
Turi 0- 5 8,38 98 7,0

Mtidia 4,97 64,22
M a x i m 0 9,03 98
Min i m 0 1,84 23
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pH (KC1) S

< 4,0 1,83

> 4,6 4,97

15. Relayao Magnesio/Potassio (Mg/K)

o magnesio eoonhecido como antagOnico ao K, na absorerao

vegetal (33). Segundo Hardy e Baz~n (33), 0 melhor balanero entre es

tes dois cations, e MgjK = 8.

Em amostras oompostas, apenas a Serie Capinambi apresentou rela

erao favoravel, com 0 valor de 8,36; as demais series apresentaram va

lores muito baixos, variando entre 3,78 (Serie Toa) e 4,93 (Serie Ze

Doca).

Nos perfis representativos, as Series ~, !2! e Gurupi aprese~

taram baixo valor superficial (entre 4,58 na Serie Toa e 2,79 na Se

rie Gurupi), com diminuiqao continua dentro do perfil, indicando uma

continua mobilizaerao mais acentuada do Mg em relaerao ao K.

A Serie Maracaja apresenta esta mesma tend@ncia, porem destaca

se destas, por apresentar 0 valor 9,50 entre 0-10 em diminuindo em

seguida bruscamente para 2,50 a 10-40 em de profundidade.

As Series Ze Doca, Capinambi. Paxiuba e~ caracterizam-se por

apresentar uma zona de acumulaerao relativa de Mg dentro do perfil a

uma profundidade media de 30 em, dando Mg/K>8. Nestas series, os va

lores no horizonte superficial sao excessivamente baixos. Entretanto,

a §erie Saba apresenta a tend@ncia de manter um balanero mais adequado

abaixo dos 90 em de profundidade.
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Fertilizaqoes potassioas foram realizadas atraves de um fatorial

33 oom NPK em presenqa e aus~noia de oalagem, usando-se 0 amendoim

(Araohis hypogea) oomo indioador, e nao se verifioou resposta positi

va. ~stes experimentos foram realizados na Serie ~oa, a qual, pelo

seu oonteudo de K, deveria apresentar uma resposta favoravel. Obser-

'"vou-se oontudo, que aumentando-se a dosagem do K diminuia a produqao

de sementes. As relaqoes Mg/K indioam que 0 magnesio nao ooorre em

grandes exoessos em relaqao ao potassio, signifioando ieto que nao d~

vera haver um efeito deprimente na normal absorqao do K pelae raizes.

A explioaqao portanto, devera estar nos outroe balanqos oati8niooe ja

disoutidos.

16. Aluminio (AI)

o aluminio e 0 segundo elemento em import~noia adsorvido no

oomplexo de intero~mbio oationioo destes solos.

I '"Em amostras oompostas, e enoontrado em proporqoes variaveis en-

tre 0,10 meq/IOO g solo (Serie Paxiuba) e 0,84 meq/IOO g solo (Series

Toa e Turf).

Nos perfis representativos, 0 aluminio em geral aumenta senslvel

mente oonforme se aprofunda no perfil, aoompanhando a diminuiqao do

pH. As relaqoes entre Al e pH podem ser apreoiadas no Quadro 23 e ja

foram menoionadas no item 1 (pH).

A Serie Turf apresenta <0,01 meq/IOO g no horizonte superfioial,

sendo ~ste 0 valor mais baixo enoontrado, aumentando abaixo dos

50 om. A Serie Saba apresenta 0 mais alto oonteudo superfioial, oom

0,84 meq/IOO g solo. Nesta serie, ha a partioularidade de que 0 Al
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decresce 1igeiramente no horizonte sUb-superficial, para sofrer novo

incremento abaixo dos 90 cm de profundidade. tste ultimo valor igua

1a ao encontrado na camada superficial.

As S~ries Maracaj~, Gurupi e !2! apresentam 0,10 meq/100 g na s~

perficie, seguindo as mesmas caracteristicas das series por ultimo

mencionadas. 0 valor mais alto encontrado foi 0 de 3,72 meq/100 g na

S~rie Gurup1, a uma profundidade de 40-80 cm.

Em quanto a aspectos t6xicos, Chapman (21) menciona que solos

contendo mais que 1 meq A1/100 g sao potencia1mente t6xicos, desde

que outras condi~oes permitam sua alta solubi1iza~ao. Desta maneira,

os solos atualmente estudados, poderao apresentar toxidade de a1um1

abaixo dos 30 cm de profundidade.

Segundo @ste mesmo autor, com aspecto gera1 de toxidade devida

ao a1um1nio na solU9ao do solo, pode ser verificado 0 seguinte:

Al em soluqao Efeito nas plantas

< 0,5 ppm nao daniriho

0,5-1,0 ppm provave1mente t6xico

> 1,0 ppm toxidade a1tamente provave1

Traba1hando em solos tropicais, Venema (75, 76) apresenta argu

mentos segundo os quais a toxidade de a1umfnio provavelmente nao ~

corretamente exp1icada, devendo-se atribuir 0 crescimento insatisfa

t6rio de cU1tivos, a deficientes ba1anqos entre diversos cations nas

f81has das plantas.
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Segundo Hardy e Bazan (33), a melhor rela9ao entre ~stes c!

tions e 40. '"Afirmam que urn solo deficiente em potassic pode nao res-

ponder a fertiliza9ao potassica se ~ste solo tambem e deficiente em

Ca e em Mg. Entretanto, parece que uma rela9ao destas nao a suficien

te para explicar a falta de resposta a fertiliza9ao potassica em so-

para aclarar 0 problema.

e 12,5 (Sarie Capinambi).

Em amostras compostas das series estudadas, a %de silica

SiO
-~

18.

los deficientes em potassio. Por exemplo, a defici~ncia de boro pode

causar urna depressao nas oolheitas quando e aplicado fertilizante po

tassioo (33), 0 que se deveria a urn antagonismo entre 0 K e 0 B.

Em amostras compostas, esta rela9ao varia entre 6,8 (Serie Toa)

Em perfis representativos das series, a Serie Ze Doca e a que

apresentou 0 valor mais alto na superficie, de 30,0. a mais baixo v~

lor foi encontrado na Sarie Toa ( 97 ).

Nota-se urna continua diminui9ao do valor d~ste balan90 cati6nico

a medida que se aprofunda no perfil, demonstrando uma diminui9ao mais

acentuada do Ca e do Mg que do potassio. A excessao para ~ste COmpO!

tamento e encontrada na Serie Saba, a qual apresenta urn incremento do

valor da rela9ao com a profundidade, denotando que n~ste caso, 0 po-

tassio e mais rapidamente perdido que 0 Ca+Mg. Encontrar urna explic~

9a o para isto e dificil, e estudos especificos deverao ser realizados
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variou entre 6,0 na S~rie Turi, e 7,2 nas Series Ze Doca e Capinambi.

Em perfis representativos, as Series Capinambi, Gurupi, Maracaja

e Ze Doca apresentaram incremento continuo no conteudo de silica con-

forme se aprofunda no perfil, seguindo de modo direto a tend~ncia do

aumento da acidez com a profundidade. Nestas series portanto, 0 au-

mento do conteudo de silica com a profundidade pode ser explicado co-
...

mo sendo consequ~ncia da lixivia9ao mais rapida na superficie que a

maiores profundidades, 0 que pade ser provocado por dois fat8res prin

cipais, explicados em recente revisao de bibliografia (43):

a) diminui9ao da solubilidade da silica provocada por 6xidos

Cnestas series ha concentra9ao de 6xidos de ferro e de alum!

nio nas partes mais profundas do perfil);

b) diminui9ao da solubilidades da. silica a maiores profundida

des provocada por combina9~0 com 0 aluminio, 0 qUal estA re-

lacionado com 0 pH como ja foi discutido, 0 qual aumenta com

a profundidade.

Destas series mencionadas, a Capinambi apresenta os valores mais

elevados: 10,9% entre 0-10 em e 22,8% entre 50-80 em de profundidade.

A Serie Maracaja apresenta os valores mais baixos: 6,0% na superficie

e 7,2% entre 40-60 em de profundidade.

As outras series estudadas apresentam caracteristicas diferentes.

Assim, a Serie Toa, que e aluvial, apresenta 0 valor constante de

5,6% naB duas primeiras capas superficiais, aumentando para 6,4% entre

40-80 cm de profundidade. A S~rie Paxiuba apresenta 8,4% na Buperfi

cie, incrementando para 9,6% entre 10-20 em, diminuindo em seguida
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para 8,1% entre 20-50 em. A S~rie Turi apresenta 5,5% superfieialme~

te, logo 4,7% entre 5-50 em, e abaixo dos 50 em, 6,8%.

Finalmente, a S~rie SabA apresenta 5,1% entre 0-10 em, 7,6% en

tre 10-90 em, quantidade esta que diminui para 7,2% abaixo dos 90 em

de profundidade.

Entre estas s~ries, ehama a aten~~o a Serie Toa porque, sendo urn

solo aluvial, deveria eontar bastante siliea quando comparada com as

outras s~ries. t provavel que algum mecanismo aqui esteja influencia~

do numa rApida lixivia~ao de silica.

Em quanto as outras s~ries por ultimo citadas, a varia9aO na pro-
~

por~ao de Si02 nos diferentes horizontes devera estar relacionada com

algum dos diversos fat8res que influenciam sua mobilidade no solo, os

quais sao discutidos por McKeague e Cline (43).

A distribui9~0 da silica no perfil das series de solos atualmen-

te estndades esta mais ou menos de ac8rdo com os resultados apresent~

dos por Sombroek (65) para diversos solos de id@nticos Grandes Grupos

em diversas loealidades da Amaz8nia.

Ha na realidade, urna grande diversidade, que dificulta nma inte~

pretaqao mais detalhada, considerando-se ~s dados existentes.

Nas amostras compostas analizadas, 0 sesqui6xido de alumi

nio varion entre 2,8% (Series Toa e Turi), e 4,4% (Serie Capinambi).

Nos perfis representativos, observa-se invariavelmente um incre-

mento mais ou menos acentuado da percentagem de A1203
com 0 aumento da
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profundidade. Nos horizontes superficiais, a Serie Turi apresenta 0

teor rnais baixo (1,5%), e a Serie Ze Doca, 0 mais elevado (5,0%).

tstes valores estao mais ou menes de ac8rdo com os apresentados por

Sombroek (65) para diversos solos amaz8nicos. Entretanto, como no

caso da silica, h~ uma varia9ao apreciavel tanto em conteudo como na
~

distribui9ao nos horizontes, de uma para outra sarie, e de urn lugar

para outro na regiao geografica da Amaz8nia.

Nas series presentemente estudadas, e interessante observar que

em todas elas, a quantidade de sesqui6xido de alurninio no seu hori-

zonte rnais inferior, ~ c~rca de duas v~zes maior que no horizonte su-

perficial.

tste incremento de sesqui6xidos de aluminio pode ser devido a

lixivia9ao de horizontes superiores, ou forma9'ii'0 "in situ". Contudo,

somente estudos especificos poderao aclarar 0 problema.

Tambem Vieira (78) apresenta resultados analiticos que permitem,

em linhas gerais, interpreta90es semelhantes.

Em amostras compostas, 0 Fe20
3

varia entre 1,0% (Serie Turi)

e 3,2% (Serie Capinambi).

Nos perfis representatives, a situa9ao geral a semelhante a do

~sesqui6xido de aluminio, notando-se entretanto, que, sem excessao, °
conteudo de sesqui6xidos de ferro d~stes solos sempre sao mais baixos

que os de aluminio, sendo que na maioria das v~zes, esta diferen9a e

ao redor de 50%. lsto demonstra que 0 material originario d~stes
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solos e mais rico em feldspatcs e plagioclasios que em minerais mafi-

cos. Analises apresentadas por Vieira (78) em diversos latosolos am~

zbnicos demonstram tambem uma predomin~ncia dos sesqui6xidos de alum!

nio sbbre os de ferro, com algumas excessoes especificas.

Assim como no caso do sesqui6xido de aluminio, 0 de ferro tambem

pode ter sido originado "in situ" a partir de ions ferrosos ou ferri-
. ~, ,

cos, assim como por movimentaqao atraves dos horizontes.

21. lS1

° indice Ki e definido como a relaqao molecular Si0
2/A1203

•

Em amostras compostas, @ste indice varia entre 2,81 (Serie

Capinambi) e 3,93 (Serie Ze Doca).

Observando os perfis representativos, a Serie Ze Doca chama a

-atenqao por apresentar um sensivel incremento com a profundidade.

Na profundidade de 20-70 em, @ste valor e menor que no horizonte su

perior (5-20 em), mas, de qualquer maneira, superior ao do horizonte

Ap.

Por outro lado, ja foi discutido 0 continuo incremento tanto de

silica como de sesqui6xido de aluminio conforme se aprofunda no perfil

desta e de outras series. Portanto, a evid@ncia e que esta havendo

uma acumulaqao muito maior de silica que de sesqui6xido de aluminio.

Usualmente 0 indice Ki e usado como uma indicaqao grosseira dos

tipos de argila presentes, engle baseados, pode supor-se que:

a) outros tipos de argila ocorrem nesta serie, de latice 2:1;

b) pelo menos parte da silica determinada e constituida de gels

inativos, conforme sugere Sombroek (65).

1!
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Talvez esta ultima suposi~ao seja a mais valida, se f8r conside-

rada a baixa c.i.c. determinada, e se forem generalizados os roent-

gramas apresentados por Sombroek (65) para diversos solos da Amaz8nia,

os quais demonstram uma grande predomin~ncia, quase absoluta, da cao11

nita na fra~ao argilosa.

Em t8das as outras series, 0 comportamento do indice Ki e bastan

te uniforme, considerando sua distribui~ao dentro dos perfis, uma vez

que ha uma continua diminui~ao de seu valor conforme aumenta a profun-

didade.

Entretanto, como na Serie Ze Doca, os valores sao mais elevados

do que seria de esperar-se: na superficie, 0 mais baixo valor encontr~

do foi Ki = 6,06 na Serie Turi. Considerando em conjunto todos os ho-

rizontes de t8das as series, 0 menor indice corresponde a Serie Saba

(90+cm), onde Ki = 1,97. V~-se pois, que em todos os casas @ste indi-

ce tem elevado valor.

22. Kr

tste indice e definido como sendo a rela~ao molecular entre

silica e sesqui6xido de aluminio mais de ferro.

Em amostras compostas, 0 Kr variou entre 1,93 na Serie Capinam-

bi, e 2,97 na Serie Turi, sendo portanto bastante elevadas.

As caracteristicas da distribui~ao d@ste indice dentro dos per-

'"fis sao exatamente as mesmas do indice Ki, inclusive verificando-se a

mesma excessao encontrada na Serie Ze Doca.

A evidencia geral para t8das as series, e que esta havendo uma

acumula~Elo maior de silica que de sesqui6xidos, ou uma maior
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translocayao de sesquioxidos que de silica, fato sste que nao se

esperava encontrar nestes solos •
....

Uma explica~ao tentativa para os altos valores encontrados, pode

ser a mesma mencionada anteriormente para Ki,

E. VARIA9AO DE ALGUMAS PROPRIEDADES QUIMICAS DA CAPA ARAVEL DOS

SOLOS COM A TOPOGRAFIA LOCAL

cas fundamentais:

do perfil,

.... .... ....pela mesma erosao, promoverao a deposi~ao de materiais arra!

....
las do complexo adsortivo por processos de erosao;

.... ....
iraQ promover a remo~ao de materia organica e outras partic~a)

b)

e/ou inaproveitaveis pelas plantas;

d) iraQ afetar aertas propriedades do perfil, como forma~ao de

"pans", moteados, conaregoes lateriticas;

o que podera ocasionar 0 aparecimento de substancias t6xicas

fre, ferro, manganes, nitrogenio e carbono, principalmente,

tados para as partes mais baixas do terreno;

c) iraQ afetar 0 estado de oXido-redu~ao de compostos de enx6-

e) iraQ afetar 0 grau de lixiviagao de elementos quimicos dentro

fat8res no "status" qu1mico do solo devido as seguintes caracter1sti-

....
A topografia afeta diretamente as rela~oes de agua-solo, in-

cluindo 0 movimento de agua (vertical e horizontal) dentro do perfil,

como e bem conhecido. ~stes movimentos iraQ constituir importantes
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Parece que estudos semelhantes a §stes ainda nao foram realiza~

...,
dos em solos tropicais, especialmente em lugares cujas elevaqoes, em-

bora dominando 0 ambiente, sejam de alturas na maioria das v§zes ao

redor de 50 m de altura.

Para a area de colonizaqao, onde existe uma fisiografia destas,

seria interessante conhecer se existe ou nao variaqao das proprieda~

des quimicas como funqao da topografia, pois, assim, num relance, po-

deriam ser indicadas as potencialidades agricolas das terras, e conh~

cer variaqoes pedo16gicas.

2. Mlitodos

Os metodos de campo consistiram em traqar os caminhamentos

adequados sabre 0 mapa basico, assinalando as cotas onde seriam cole-

tadas as amostras. Considerou_se que bastariam dois caminhamentos,

passando pelos pontos mais baixos e mais altos. do terreno. Com 0 usc

de bussola e corrente de agrimensor, foi possivel saber-se 0 local da

d £ • ...,coleta as amostras com uma razo~vel prec2sao.

Os metodos quimicos foram os ja mencionados. Contudo, os cations

intercambiaveis ap6s extraidos com 0 acetato de amanio 1~ pH = 7,0,

foram determinados com 0 espectrofotometro de absorqao at8mica Perkin

Elmer Mod. 303.

3. Resultados e Discussoes

...,
Os resultados estao resumidos nos Quadros 30 e 31. ° prime!

ro caminhamento est§ve integralmente dentro da Sarie Ze Doca, e as

seguintes observaqoes sao feitas:
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a. pH (H20 e KC1) - nao se pode verificar uma variaqao de acor-

do com as diferentes alturas do terreno. Na cota de

106 m, 0 pH (KOl) foi de 4,6, manteve-se ao redor de 5-6 entre os

112-118 m, e decresceu novamente para 4,4 na cota de 124 m. a pH me-

dido em KCl sempre foi inferior ao medido em agua, conforme ja havia

sido observado em outro local. Entretanto, aqui as diferenqas mostr~

ram-se menos acentuadas.

b. M.a. - Nao se pode perceber nenhuma orientaq~o definida, ha

vendo na realidade uma grande variaqao de urn ponto para

outro, e dentro da mesma altura do terreno. Por exemplo, na cota de

112 ill houve uma variaqao de 0,83% a 1,50%, dados ~stes que conferem

com as observaqoes ja feitas para a Serie Ze Doca.

c. N total - apresenta tambem uma certa variaqao de um ponto p!

ra outro. Confirma-se aqui, que os mais altos teores

'"de nitrog~nio total nao correspondem aos mais altos teores de materia

organica.

d. C/N - nesta relaqao pode ser observada a tend~ncia geral de

que nas partes mais baixas do terreno, CjN e mais elev!

do que nas partes mais altas, sugerindo que uma maior atividade mi

crobiana ocorre nestas ~ltimas, talvez devido a melhores condiqoes de

'"aeraqao nestas terras mais elevadas.

existe tambem uma tend~ncia geral de uma maior capaci-

dade de interc&mbio cationico nas terras mais baixas.

Nota-se uma forte coincidencia entre os valores de Tea relaqao C/N,

a qual entre tanto nao foi verificada na analise individual dos perfis

das series.

.J!
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tambem e possive1 perceber-se uma tend@ncia gera1 en-

a soma de bases intercambiaveis apresenta a tend@ncia

tre a quantidade de mangan@s e a altura do terreno.

gera1 de ser mais e1evada nas partes baixas do terreno,

h. .!:1a

i. S

a percentagem de saturaqao com bases nao apresenta ne

nhuma orientaqao definida.

f. K - nao se percebe nenhuma orientaqao definida em quanto ao

potassio, apesar de que na cota mais e1evada d~ste pri-

k. Sesqui6xido de a1uminio livre - nao apresenta tend~ncia de

orientarse segundo a topografia.

as quantidades mais baixas.

meiro caminhamento (124 m) e na mais baixa (106 m) foram determinadas

as partes mais baixas cont~m mais ca1cio e magn~sio que

i. Sesqui6xido de ferro livre - parece que tende a apresentar

...g. Ca e Mg - ~ possive1 perceber-se uma orientaqao gera1. Assim,

valores maiores nas partes maie a1tas do terreno, e

as partes mais a1tas. Como isto esta coincidindo com a tend~ncia da

re1aqao C/N, e possive1 que a exp1icaqao parcial esteja re1acionada

com uma menor atividade microbiana nas partes mais baixas, as quais

sao de drenagem deficiente. Outra possive1 exp1icaqao, e a remoqao
...

d@stes elementos por erosao, das partes mais a1tas.

que as partes mais e1evadaa.

Desta maneira, as partes mais baixas apresentam uma maior quantidade

...
Isto sera uma consequencia direta da variaqao dos cations como disou-

valoree menoree nas partes mais baixas.
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11. Fosfatos - 0 unico fosfato que aparenta ter uma varia~ao segundo

a topografia. ~ 0 fosfato de aluminio, pois verifica-se que

nas partes mais altas do terrene ocerre menos AI-P0
4

que nas partes

baixas.

o segundo caminhamento abrange cinco das oito s~ries cartografa

das. As observa90es de pH, M.a. e N total coincidem com as do prime!

ro caminhamento. ou seja. nao se verifica uma tend~ncia de comporta

mento em fun~ao da topografia. Em quanto a rela~ao C/N no entanto. a

situa~ao e exatamente a inversa, pois ha uma tend~ncia desta rela9ae

apresentar maiores valores nas cotas mais altas e menores valores nas

cotas mais baixas.

Em quanto a T, tamb~m em contrario do primeiro caminhamento, nao

se pode perceber nenhuma tend~ncia de orientaqao quanto as varia90es

topograficas do terreno.

o Ca e 0 Mg parecem comportar-se de maneira id~ntica a apresen

tada no primeiro caminhamento, pois e possivel perceber-se, ainda que

de forma urn tanto mascarada, urna disposiqao geral d~stes dois elemen

tos. Assim, as cotas mais altas tendem a ter menos Ca e Mg que as co

tas mais baixas. 0 mesmo pode ser dito em rela~ao ao Mn.

A soma de bases (8), tamb~m apresenta-se mais elevada nas cotas

mas baixas que nas altas.

Quanto a V%, sesqui6xido de aluminio livre, e sesqui6xidos de

ferro livre, nada pode ser concluido.

No referente a fosfatos, parece que existe uma tend~ncia geral,
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em quanto ao fosfato de a1umfnio" de orientar-se com a topografia,

como foi verificado no primeiro caminhamento. Assim, parece haver

uma 1igeira tend~ncia de haver mais fosfato de a1umfnio nas cotas

baixas que nas cotas a1tas.
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IV. USO POTENCIAL DA TERRA

A.classifica9ao das terras na area de coloniza9ao, segundo 0 seu

uso potencial, foi feita levando-se em considera9ao 0 nivel de tecno-

logia atualmenteusado pelos agricultores, 0 qual ja foi descrito em

outro local. Admite~se que, usando uma tecnologia adequada para cada

unidade cartografica, a produtividade das terras podera ser pelo me-

nos 50% superior a obtida na atualidade.

A. METODOLOGIA

Seguiu-se 0 metodo idealizado e desenvolvido Plath (52), tendo-

se aqui como criterios prinoipais as seguintes caracteristicas:

a) Solos (os quais est1i'o associados com drenagem - ver "Solos")

b) Pendentes

c) Clima.

B. RESULTADOS E DISCUSS~O

Foram encontradas quatro zonas de uSo potencial da terra, a seguir

descritas:

Apesar de problemas de fertilizaq~o encontrados em solos da

Estaq~o Experimental .de Ze Doca, e possivel considerar uma zona de

USc potencial intensivo para 0 atual estagio de desenvolvimento dessa

regiao. Aqui est~o as terras planas a suavemente onduladas (penden-

tes geralmente de 0-8%), onde pelo menos 70% de sua superficie total
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e capaz de dar elevadas produ90es por unidade de area, tratando-se de

'"cultivos adaptados a regiao, mediante uso de praticas agricolas sim-

ples de drenagem, irriga9ao, uso de maquinas simples, adequado prepa

ro da terra, fertiliza9ao mineral e org&nic~ calagem, usc de sementes

melhoradas, de pesticidas, rota9ao de cultivos, e praticas mais ou m~

N
nos simples de conserva9ao de solos.

Em geral, estas terras nao oferecern limita90es para 0 uso de ma-

quinas agricolas, mas ocasionalmente, e especialmente nos lugares de

maiores pendentes e na esta9ao chuvosa do ano, pode ser muito dificil

ou mesmo impossivel 0 uso de maquinas pesadas.

Recomenda-se a utiliza9ao destas terras principalmente com cult!

vos anuais e pecuaria intensiva.

Pelas suas caracteristicas de pendentes mais pronunciadas,

pelo menos 70% da superficie total desta zona e capaz de dar produ-

goes medias por unidade de area, para os cultivos adaptados a regi~o

mediante praticas simples ou de complexidade media de conserva~ao de

solos, e praticas agricolas simples ou medias, como uso de sementes

melhoradas, de fertilizantes (minerais e org&nicos), corretivos de

solos, de pesticidas, etc.

o uso de maquinas pode se tornar algo diffcil devido as penden-

tes, mas nao oferece, em geral, maiores problemas quando se tratam

de maquinas leves,

Esta zona e indicada principalmente para cultivos permanentes,

inclusive pecuaria intensiva.

t
I'
i
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3. Zona de usa f10!esta1

Esta zona, par suas fortes pendentes (em geral ao redor de

40%), deve ser canservada para prote~ao de bacias hidrograficas. Nos

lugares onde as pendentes sejam alga mais suaves, pode-se recomendar

o cultivo de arvores de rapido crescimento.

4. Zona de uso limitado

Esta regiao compoe-se de areas pantanosas, sUjeitas a inund~

~oes anuais, e permanentemente cobertas de aguas. As areas sujeitas

a inunda~oes anuais podem ser utilizadas em epoca adequada, com culti

vas de rapido crescimento, padendo entao dar elevadas produ~oes por

unidade de superficie, mediante 0 usa de praticas agricolas simples.
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V. CONCLusOES

1. a m~todo usado para 0 inventario de recursos a satisfat6rio para

dar uma boa noqao dos recursos naturais encontrados, mesmo para

zonas pouco conhecidas como a do presente estudo. Parece entre-

tanto, que 0 fator conhecimento pessoal da zona a ser estudada

influi consideravelmente na adequada interpretaqao das informa-

Para 0 nivel de informa9~es que se desejam apresentar com urn in-

ventario de recursos naturais, a possivel apresentar mapas mais

exatos com 0 uso de fotografias aareas a escala conveniente, ap~

sar da intensa cobertura vegetal que se verifica no presente

caso. Como os mapas apresentados neste estudo foram confeccio

nados sem 0 usc de fotografias aareas, eles sao algo inexatos,

poram seguem satisfazendo, levando-se em consideraq~o 0 nivel e

escala em que s~o apresentados.

2. as rios e "igarap~s" formadores das quatro bacias hidrograficas

da area de colonizaq~o provavelmente melhor poder~o ser usados

como vias navegaveis, de um modo tod() particular na apoca chuvo

sa, servindo ent~o como urn complemento ou substituto importante

para as outras vias de transporte, que se apresentam em passimas

condiqoes de trafego nesta apoca. as rios s~o importantes vias

de transporte em grande parte da area, em t8das as apocas do ano.

as rios e "igarapes" podem vir a constituir fontes de agua impo!

e necessario 0 represamento, sendo este inclusive dificil de ser

tantes para a agricultura e a pecuaria. -No caso de rios, nao
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realizado. Pequenas barragens s~o indispensaveis no caso de

"igarapes".

As caracteristicas das bacias hidrograficas constituem uma gran-

de dificuldade para a produ9~0 de energia eletrica, especialmente

devido os custos de constru9~0 de barragem de grandes dimens~es.

Ha boas possibilidades de obten9aO de agua tanto para irriga9~0

de areas reduzidas, como para consumo humane ou animal, atraves

da perfura9~0 de p090S tubulares, Provavelmente esta sera a me

lhor fonte de agua para consumo humane porque a sua perfura9ao

n~o e muito onerosa e dispensa tratamento para prevenir contami-

3, 0 periodo chuvoso oondiciona 0 "modus vivendi" regional. lsto

porque no inicio das chuvas sao feitos os plantios que se desen-

volvem durante 0 periodo chuvoso, e, no periodo s@co, quando e

possivel 0 trafego nas estradas, desenvolve-se intensa atividade

comercial. Durante a epoca s@ca do ano e necessario 0 uso de

praticas de irriga9ao para a boa produtividade dos cultivos perm~

nentes e para permitir obter colheitas fora de epocas normais
~

(quando os pre90s sao mais elevados). Os cultivos permanentes

deverao ser irrigados principalmente porque apresentam limitado

desenvolvimento radicular. e isto se deve as caracteristicas de

altura do lenqol freatico pouco profundo durante a maior parte do

ano, de maneira que @las t@m uma limitada capacidade para explo-

rar as zonas mais profundas do perfil.
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4. Acvegetaqao natural e importante para a area de colonizaqao, co

briftdo mais de 90% de sua superficie total, existindo fundamenta!

mente.o bosque primario e 0 bosque secundario. 0 bosque prima-

rio apresenta grande diversidade de especies, 0 que e considera

do desvantajoso para exploraqoes econ6micas intensivas, apesar

de serem encontradas muitas especies de alto valor comercial.

Perspectivas mais favoraveis existem atualmente com 0 desenvolvi-

mento da tecnologia do papel, onde e possivel usar-se uma mescla

de diversas especies vegetais como materia prima.

A zona coberta com bosque secundario e muito importante devido a
ocorr~ncia de forma9oes quase puras da palmeira babaq~ (Orbygnia

martiana), a qual e de importancia econ8mica em virtude do 6leo

extra1vel de suas sementes, de elevado valor comercial. Faz-se

necessario 0 estudo especifico para 0 cultivo racional desta

palmeira, 0 que e inexistente ate 0 presente.

5, Nao existem relaqoes estabelecidas entre vegetaqao/solos, as

quais poderiam ser indicadoras para uma melhor esc8lha do usa

das terras.

6. Os solos predominantes na area de colonizaqao sao as lateritas

hidrom6rficas e os latosolos: os primeiros associados a condi-

"'"90es de drenagem deficientes e os ultimos com boa drenagem na

maioria dos casos. Ambos apresentam baixa fertilidade natural

com elevado poder de fixa9ao de fosfatos, 0 fator solos, a

lange prazo, podera constituir um obstaculo importante ao progr~

ma de coloniza~ao se nao for encontrado um manejo tal que
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permita obter alta produtividade compensat6ria econ6micamente.

-as sistemas de cultivo atualmente utilizados na zona sao extre-

mamente rudimentares. Embora nao existam informa~oes mais s61i-

das para um futuro imediato, poderiam ser grandemente melhoradas

mediante t6cnicas simples, as quais muito provavelmente resulta

riam em melhores retribui~oes de capital empatado.

8. Nos 209 ha da Esta~ao Experimental de Ze Doca foram encontradas

oito series de solos, as quais nao estao associadas com as cara£

teristicas de rel~vo. lsto significa que, a nivel de serie, 0

uso de fotografias aereas e limitado.

9. Na descri~ao das series se v~ que os fatores mais limitantes ao

£ - - (seu usa agr~cola sao as condi~oes de drenagem deficiente devido

principalmente a altura do len~ol freatico durante grande parte

do ano) e baixa fertilidade. a problema da erosao, apesar de

pendentes pouco pronunciadas nao pode ser desprezado devido as

chuvas estarem concentradas durante poucos meses do ano e haver

um escorrimento superficial suficiente para remover materiais da

superficie do solo.

10. Ha uma elevada capacidade de reten~ao de fosfatos em t6das as

series estudadas, a qual e capaz de suprimir em alto grau os

efeitos de fertiliza90es fosfatadas comuns.

II. a estado geral de elementos nutritivos para as plantas e muito

desfavoravel, havendo tambem um acentuado desbalan~o cati6nico.

Para 0 adequado resultado de fertiliza~oes, os melhores niveis

e intera90es de fertilizantes deverao ser encontrados atraves de

"
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estudos minuciosos. Grande @nfase devera Ser dispensada a ele-

mentos menores e a mat~ria organica. Tambem deverao ser procur~

...
dos as melhores epocas e modo de aplica~ao de fertilizantes, bem

como sua forma quimica mais eficiente.

12. As rela~oes Ki e Kr encontradas apresentam valores elevados em

t6das as s~ries estudadas. Parece que ha uma relativa acumula-
...
~ao de silica na superficie. 0 teor de sesqui6xido de aluminio

aparentou ser aproximadamente duas v@zes maior que 0 de sesqui6-

xido de ferro. Para ambos sesqui6xidos, 0 teor nas partes mais

profundas do perfil 6 c3rca de 50% mais elevado que na superfi-

cie. Apesar d@stes solos conterem mais sesqui6xidos totais de
...

aluminio, os 6xidos livres de ferro sao mais abundantes. Entre-

tanto, a re1ativa pouca profundidade de coleta de amostra para

as analises, e 0 pequeno n~mero de solos estudados nao permite

maiores interpreta~oes s6bre 0 assunto.

13. Nio se encontrou uma varia9ao acentuada das propriedades qu1mi

cas da capa arave1 dos solos em fun~ao da topografia local (den-

tro da Esta~ao Experimental de Ze Doca). Ligeiras tend@ncias f~

ram observadas em quanto a Ca, Mg, Mn, soma de bases e fosfatos

de a1um1nio para acumu1arem-se nas partes mais baixas do terre

no, 0 que talvez possa ser atribuido ~ erosao. Para fins prati-

cos contudo, isto e destituido de import~ncia.

14. A maior parte da area de coloniza9ao pode ser considerada como

sendo de usc potencial intensivo considerando-se 0 atual nivel
...

de tecno1ogia usado na regiao.
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RESUMO

a presente estudo foi realizado numa area de aproximadamente

2 . -30.000 km s~tuada no noroeste do Estado do Maranhao, Brasil onde 0

Gov$rno Federal, atraves da Superintendllncia do Desenvolvimento do

Nordeste, esta realizando urn programa de coloniza~ao.

Inicialmente foi feito urn inventario a nivel explorat6rio~ com

discussao de resultados e apresenta~ao de mapas, a Escala de

1:500.000 dos seguintes recursos naturais: geologia, hidrologia,

clima, vegeta~ao e solos.

Em seguida fllz-se uma levantamento detalhado, a nivel de serie

de solos, da Esta~ao Experimental de Ze Doca, instalada dentro da

area de coloniza~ao. Apresentam-se informa~oes s6bre esta localida

de, descri~ao de perfis e de aspectos externos dllstes solos, resulta

dos e discussao de analises quimicas, e urn mapa a Escala de 1:10.000.

Fllz-se urn estudo da varia9ao de propriedades quimicas da capa

aravel dos solos desta Esta~ao como fun~ao da topografia local, con-

cluindo-se que ha apenas uma tendllncia para 0 calcio, magnesio, man-

ganlls, fosfatos de aluminio e soma de base serem encontrados nas par

tee mais baixae do terreno em propor~oee ligeiramente maiores que nas

partes mais elevadas.

Finalmente, interpretando todos os estudos citados, elaborou-se

urn mapa de uso potencial da terra para t8da a area de ccloniza~ao,

concluindo-se que, levando-se em ccnsidera~ao 0 nivel de tecnologia

atualmente utilizadc pelos agricultores dessa zona, a maior parte da

area de coloniza9ao e para uso potencial intensivo.
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SUMMARY

An area of approximately 30,000 km2 located in the Northwestern

part of Maranh~o State, Brazil was studied. The Northeastern Develo~

ment Superintendenoy (SUDENE) is in charge of this colonization area.

A general survey of the whole area was realized and an inventory

of the following resources is presented: geology, water, olimate,

vegetation and soils.

The soils of an experiment station of SUDENE in the area, at Ze

Doca, were studied in detail and for this section a soil map at a

scale of 1:10,000 was prepared. Fairly uniform soils were found. A

slight acoumulation of oaloium, magnesium, manganese, aluminum

phosphates and of total exchangeable cations was observed for the

lower lying soils.

Based on the resouroes inventoried a potential land use map for

the colonization area was prepared and is included. It indicates

that intensive use is possible for large areas of the zone intended

for colonization.
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