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APRESENTAÇÃO

A evolução das práticas realizadas nas atividades agrícolas para cultivo de alimentos 
e criação de animais, potencializadas por inovações tecnológicas, bem como o uso mais 
consciente dos recursos naturais utilizados para tais fins, devem-se principalmente a 
disponibilização de conhecimentos científicos e técnicos. Em geral os avanços obtidos 
no campo científico têm ao fundo um senso comum, que embora distintos, estão ligados. 

As investigações cientificas proporcionam a formação de técnicas assertivas com 
comprovação experimental, mas podem ser mutáveis, uma vez que jamais se tomam 
como verdade absoluta e sempre há possibilidade de que um conhecimento conduza a 
outro, através da divulgação destes, garante-se que possam ser discutidos.

 Ademais, a descoberta de conhecimentos técnicos e científicos estimulam o 
desenvolvimento do setor agrário, pois promove a modernização do setor agrícola e 
facilita as atividades do campo, otimizando assim as etapas da cadeia produtiva. A difusão 
desses novos saberes torna-se crucial para a sobrevivência do homem no mundo, uma 
vez que o setor agrário sofre constante pressão social e governamental para produzir 
alimentos que atendam a demanda populacional, e simultaneamente, proporcionando o 
mínimo de interferência na natureza. 

Desse modo, faz-se necessário a realização de pesquisas técnico-científicas, e sua 
posterior difusão, para que a demanda por alimentos possa ser atendida com o mínimo 
de agressão ao meio ambiente. Pensando nisso, a presente obra traz diversos trabalhos 
que contribuem na construção de conhecimentos técnicos e científicos que promovem 
o desenvolvimento das ciências agrárias, o que possibilita ao setor agrícola atender as 
exigências sociais e governamentais sobre a produção de alimentos. Boa leitura!

Raissa Rachel Salustriano da Silva-Matos
Ramón Yuri Ferreira Pereira

Paula Sara Teixeira de Oliveira
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RESUMO: Muitas vezes as práticas corretivas 
do solo não são feitas adequadamente, 
principalmente em áreas de pastagens, 
associado ao uso extrativista dessas áreas, 
contribuindo para a acidificação cada vez mais 
intensa do solo o uso do calcário e do gesso 
são práticas corretivas que promovem a adição 
de nutrientes ao solo, além de melhorar o 
ambiente radicular para o desenvolvimento das 
raízes. Sendo assim, o objetivo do trabalho foi 
avaliar os efeitos que o uso do calcário e do 
gesso, aplicados tanto de maneira associada 
quanto de forma isolada, trazem no crescimento 
e desenvolvimento do sistema radicular do 
capim Brachiaria brizantha cv. Marandu. 
O experimento foi conduzido na Fazenda 

Escola do Centro Universitário Octávio Bastos 
(UNIFEOB), em São João da Boa Vista/São 
Paulo/Brasil. O delineamento experimental 
foi inteiramente casualizado (DIC), com 
cinco tratamentos e quatro repetições. Os 
tratamentos foram: T1: Solo sem aplicação de 
calcário ou gesso, T2: solo com calcário, T3: 
solo com gesso e calcário, T4: solo com de 
gesso. A adubação e as doses de calcário e 
gesso aplicadas seguiram as recomendações 
do Boletim 100. O PRNT do calcário foi 95%, 
aplicado com trinta dias de antecedência do 
plantio das mudas da forrageira. As avaliações 
foram: número de folhas, número de perfilhos e 
o comprimento de folhas. Foram determinadas 
a taxa de aparecimento foliar, e o número de 
folhas vivas por perfilho. As avaliações foram 
realizadas a cada sete dias; sendo os cortes 
realizados de 30 em 30 dias. Os resultados 
foram submetidos à análise de variância e 
Tukey a 5% de probabilidade. As plantas que 
receberam calcário e gesso de maneira isolada 
mostraram melhor desenvolvimento de raízes, 
sendo que plantas com aplicação de calcário, 
obtém-se maior massa verde de raízes e que 
com o calcário (T2) e gesso (T4) isoladamente, 
as raízes alcançam comprimentos superiores.
PALAVRAS-CHAVE: Corretivos, Marandu, 
Enraizamento, Calcário, Gesso
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SOIL CORRECTIVES IN VEGETATIVE DEVELOPMENT AND ROOTING MARANDU 

GRASS

ABSTRACT: Often, soil corrective practices are not used, especially in pasture areas, 
associated with the extractive use of these areas, contributing to the increasingly intense 
acidification of the soil or use of limestone and plaster are corrective practices that promote 
the inclusion of nutrients to the soil, in addition to improving the root environment for root 
development. Thus, the objective of the work was to evaluate the effects that the use of 
limestone and plaster, applied both in isolated and isolated form, brings on the growth and 
development of the root system of Brachiaria brizantha cv. Marandu. . The experiment was 
carried out at Fazenda Escola, Centro Universitário Octávio Bastos (UNIFEOB), in São João 
da Boa Vista / São Paulo / Brazil. The experimental design was randomized (DIC), with five 
tests and four repetitions. The procedures were: T1: Soil without limestone or plaster, T2: Soil 
with limestone, T3: soil with plaster and limestone, T4: soil with plaster. The fertilization and 
the limestone doses and the applied plaster follow the requests of Bulletin 100. The PRNT 
of the limestone was 95%, applied thirty days in advance of planting the forage seedlings. 
The classifications were: number of leaves, number of profiles and length of leaves. They 
were subject to leaf appearance rate and number of live leaves per profile. The evaluations 
were carried out every seven days; cuts are made every 30 days. The results were submitted 
to analysis of variance and Tukey with 5% probability. As plants that receive limestone and 
plaster in isolation can obtain better root development, and plants with limestone applications 
obtain greater green mass of roots and that with limestone (T2) and plaster (T4) alone, as the 
first lengths reached higher.
KEYWORDS: Correctives, Marandu, Rooting, Limestone, Gypsum

INTRODUÇÃO

Com um rebanho de cerca de 215 milhões de cabeças, distribuídas em cerca de 
164,70 milhões de hectares de pasto (IBGE, 2017), o Brasil é o maior exportador de 
carne bovina do mundo (ABIEC, 2017), sendo que o PIB total da pecuária (458,2 bilhões) 
representou 31% do PIB do agronegócio (1,48 trilhões) que no âmbito nacional, representa 
24% do PIB (6,27 trilhões) (IBGE, 2017), demostrando a importância desse setor para o 
mercado nacional.

Em certas ocasiões e também em certas regiões, o manejo desses pastos não 
é realizado de maneira adequada; nesse meio, práticas corretivas muitas vezes são 
negligenciadas, devido ao deficiente uso dos empreendimentos e ao hábito extrativista da 
maioria dos pecuaristas (Martha e Vilela, 2002).

Em função de vários fatores como a pobreza do solo em bases, as reações 
edafoclimáticas como chuvas, e outros intemperes que contribuem para a remoção de 
cátions básicos, os solos tendem a ser naturalmente ácidos (Lopes, 1990). Visando 
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diminuir os efeitos da acidez e da baixa disponibilidade de bases do solo, a adoção da 
calagem torna-se uma ferramenta de correção precisa, promovendo a adição de cálcio 
(Ca) e magnésio (Mg) ao solo, aumentando o pH e neutralizando o teor de alumínio (Al) 
na camada arável (Souza e Lobato, 2004).

Sendo uma boa opção de correção do solo na camada superficial, a calagem não 
atende com a mesma eficiência as camadas mais profundas, abaixo dos 20 (vinte) 
centímetros. Sendo assim, a aplicação de gesso agrícola (CaSO4) é utilizada como um 
condicionador das camadas mais profundas do solo (EMBRAPA, 2004).

O gesso apresenta cerca de até 150 (cento e cinquenta) vezes mais mobilidade 
no solo que o carbonato de cálcio e magnésio (calcário), podendo ser utilizado como 
fonte de enxofre (S) e como condicionador de subsuperfície. O gesso alcança maiores 
profundidades e levando, assim, maiores concentrações de Ca, que através da dissociação 
do CaSO4 e da troca iônica entre o sulfato e o alumínio, favorece um ambiente melhor 
para o sistema radicular, proporcionando aumento no seu crescimento e na absorção de 
nutrientes (Vitti et. al, 2009), e consequentemente aumentando os níveis de produtividade. 

Alguns trabalhos na literatura relatam resultados positivos do uso de gesso aliado a 
calagem nos sistemas de plantio, como no caso de Zandoná et al. (2015), que demostra 
que a aplicação de gesso agrícola, proporcionou um aumento dos teores de Ca, redistribuiu 
o Mg para as camadas de 10 a 20 cm e promoveu uma diminuição dos teores de Al nessa 
camada. A aplicação de gesso e calcário na superfície gerou uma maior capacidade de 
troca de cátions na camada de 10 a 20 cm. E por fim, a aplicação de gesso agrícola 
aumentou a produtividade de grãos de milho e de soja, com resposta até a dose de 2 t ha-

¹, com incrementos de 9,3 %, para o milho, e de 11,4 % e 11,3 %, respectivamente com e 
sem calcário, para a soja. Já Primavesi et al. (2004) mostra que em camadas superficiais 
a calagem trás resultados rápidos em cerca de 30 dias, atendendo as necessidades 
do capim além de ser de grande importância, mostrando eficiência na recuperação de 
pastagens.

O objetivo desse trabalho foi avaliar o crescimento e desenvolvimento do sistema 
radicular em Braquiária Marandu (Brachiaria brizantha cv. Marandu) submetida à utilização 
do calcário associado ao gesso.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido na Fazenda Escola do Centro Universitário Fundação 
de Ensino Octávio Bastos (UNIFEOB), em São João da Boa Vista-SP, localizada na 
latitude 21° 57’ 38’’ S e longitude 46º 45’22’’ O, a uma altitude de 760 metros. O clima é 
tropical de altitude.

A cultura estudada foi a Braquiária Marandu (Brachiaria brizantha cv. Marandu). 
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Em bandejas, as sementes foram semeadas a lanço e irrigadas até a emergência. 
Posteriormente, foram transplantadas 2 (duas) plantas por vaso de 8 (oito) litros, até que 
as plantas se estabeleceram. Posteriormente, foi feito o arranquio de uma delas (Figura 
1).

Figura 1. Plantas de Brachiaria brizantha cv. Marandu já instaladas nos vasos do experimento.

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado (DIC) (Figura 1), fatorial 
4x3, sendo 4 tratamentos de corretivos de solo e 3 cortes de plantas, cinco repetições, em 
um total de vinte unidades experimentais. Os tratamentos aplicados foram: T1 = Controle 
(solo sem adição de calcário ou gesso), T2 = solo com aplicação somente de calcário, T3 
= solo com aplicação de gesso e calcário, T4 = solo somente com aplicação de gesso; os 
cortes foram ao final de 28 dias cada um (1º corte aos 28 dias, 2º corte aos 56 dias e 3º 
corte aos 84 dias após o transplantio das mudas para o vaso). 

As doses de calcário e gesso aplicadas seguiram as recomendações indicadas 
pelo Boletim 100 do Instituto Agronômico de Campinas (IAC) para a forrageira braquiária 
marandu (Brachiaria brizantha cv. Marandu). A adubação não foi necessária levando em 
consideração a análise de solo conforme a Tabela 1 e a metodologia de adubação de 
pastagens de Werner et al. (1996), sendo somente necessário a correção do solo. O 
calcário utilizado foi o de PRNT de 95%. Os vasos foram encubados por 30 dias, para 
que o calcário pudesse reagir no solo e somente depois desse período, as plantas foram 
transplantadas para os vasos.

pH M.O P K Ca Mg H+Al Al SB CTC V m S
 CaCl2  resina mmolc.dm3 % % SO4

0-20 5,2 23 46 4,7 30 7 31 1 42 73 57 2 6
20-40 4 14 41 1,5 10 3 64 13 15 79 18 47 18

Tabela 1. Análise química do solo utilizado no experimento.
M.O.: matéria orgânica, P: fósforo; K: potássio; Ca: Cálcio; Mg: Magnésio; H+Al: acidez potencial; Al: alumínio; SB: soma 

de bases; CTC: capacidade de troca de cátions; V%: saturação por bases; m%: saturação por alumínio; S: enxofre.

Nos 3 (três) cortes realizados, as avaliações foram: número de folhas, comprimento 
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de folhas e número de perfi lhos . Foram determinadas a Taxa de aparecimento foliar 
(Tap) = número de folhas surgidas por perfi lho dividido pelo número de dias do período 
de avaliação, e a Taxa de alongamento foliar (Taf) = comprimento da folha dividido pelo 
número de dias vezes o número de folhas.

As avaliações foram realizadas a cada sete dias; o primeiro corte foi realizado aos 
30 dias, o segundo corte foi aos 60 dias e o terceiro corte aos 90 dias.

Após o 3º corte, ou seja, ao fi nal do experimento as plantas foram retiradas dos vasos 
e lavadas para avaliação da massa seca de raízes e comprimento das raízes (Figura 2).

Figura 2. Lavagem das raízes das plantas de Brachiaria brizantha cv. Marandu para posterior medição 
de massa verde de raízes e comprimento de raízes.

Os resultados foram submetidos à análise de variância e a comparação de médias 
foi pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade, pelo Software de estatística ESTAT.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O número de folhas por plantas e o comprimento de folhas nos 3 (três) cortes 
avaliados estão apresentados nas Figuras 3 e 4 respectivamente. O número de folhas 
por planta (Fig. 3) aumentou signifi cativamente ao longo do tempo, como era esperado, 
ou seja, à medida que a planta se desenvolveu, aumentou-se o número de folhas. O 
comprimento de folhas no primeiro corte foi signifi cativamente inferior quando comparado 
aos segundo e terceiro cortes, em todas as avaliações (Fig. 4).



Ciências Agrárias: Conhecimentos Científi cos e Técnicos e Difusão de Tecnologias Capítulo 7 66

Figura 3. Número médio de folhas por planta Brachiaria brizantha cv. Marandu, em quatro ciclos de 
avaliação (0, 7, 21 e 30 dias após o corte das plantas), e em 3 cortes de plantas, aos 28 dias após o 
transplantio das mudas (a), aos 30 dias após o 1º corte (b) e aos 30 dias após o 2º corte das plantas 

(c) submetidas à aplicação de corretivos de solo. Letras minúsculas referem-se à comparação de 
tratamentos no mesmo ciclo de avaliação e as maiúsculas comparam médias entre os cortes para 

o mesmo tratamento. Médias seguidas da mesma letra (minúscula ou maiúscula) não diferem 
estatisticamente pelo teste de Tukey a 5%. CV (%) = 16,17 (entre tratamentos) e CV (%) = 5,55 (entre 

cortes).
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Figura 4. Comprimento de folhas (cm) de Brachiaria brizantha cv. Marandu, em quatro ciclos de 
avaliação (0, 7, 21 e 30 dias após o corte das plantas), e em 3 cortes de plantas, aos 28 dias após o 
transplantio das mudas (a), aos 30 dias após o 1º corte (b) e aos 30 dias após o 2º corte das plantas 

(c) submetidas à aplicação de corretivos de solo. Letras minúsculas referem-se à comparação de 
tratamentos no mesmo ciclo de avaliação e as maiúsculas comparam médias entre os cortes para 

o mesmo tratamento. Médias seguidas da mesma letra (minúscula ou maiúscula) não diferem 
estatisticamente pelo teste de Tukey a 5%. CV (%) = 11,3 (entre tratamentos) e CV (%) = 7,9 (entre 

cortes)

Nos resultados obtidos no 1º corte, na 1ª e 2ª avaliações não houve diferença 
signifi cativa entre os tratamentos para o número de folhas (Fig. 3), entretanto o comprimento 
de folhas foi signifi cativamente superior nas plantas que receberam aplicação de calcário 
isoladamente (Fig. 4). Na 4ª avaliação, as plantas que não receberam nenhum corretivo 
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(T1) apresentaram maior número de folhas, já as plantas que receberam calcário 
isoladamente (T2) e o gesso isoladamente (T4) mostraram maior comprimento de folhas. 

Desta forma, nota-se na Figura 4 que, no 1º corte, o comprimento de folhas das 
plantas que receberam calcário (T2) foi superior ao das plantas que não receberam 
nenhum corretivo (T1) em todas as avaliações, exceto na 2ª avaliação. Destaca-se ainda 
comprimento de folhas superior nas plantas que receberam gesso (T4) na última avaliação 
do 1º corte. Lilian et al. (2018) mostrou que a deficiência de enxofre, pode trazer à planta 
efeitos como por exemplo a redução do tamanho das folhas, devido à sua função de 
formação de proteínas nas plantas 

No 2º corte das plantas, não houve diferença significativa para o comprimento de 
folhas entre os tratamentos estudados em todas as avaliações, exceto na primeira. Já no 
3º corte, não houve também diferença significativa para o comprimento de folhas entre os 
tratamentos estudados, exceto para o T4 na 4ª avaliação.

Ainda no 3º corte, as plantas apresentaram maior número de folhas nos tratamentos 
T1 (controle) e T2 (calcário) na 2ª avaliação; nos tratamentos T2 e T3 (calcário + gesso) 
na 3ª avaliação; e no T2 na 4ª avaliação, evidenciando a importância da calagem em 
pastagem de Brachiaria brizantha cv. Marandu ao longo do tempo. Siqueira et al. (1980) 
observaram significativo aumento da parte aérea nos capins Brachiaria decumbens, 
Brachiaria humidicola e Melinis minutiflora, com aplicação de calcário. 

Na Figura 5, pode-se verificar que não houve diferença significativa no número 
de perfilhos entre os tratamentos nas 3 primeiras avaliações do 1º corte, e que na 4ª 
avaliação as plantas com calcário (T2) e calcário+gesso (T3) apresentaram maior número 
de perfilhos. Através de experimentos realizados alinhando a adubação nitrogenada junto 
à calagem, Rodrigues (2002) mostra que os resultados de aumento do perfilhamento na 
Braquiária decumbens, se deve também à elevação do pH, disponibilidade de nutrientes 
além do fornecimento de cálcio e magnésio que o calcário proporciona. Já no 3º corte, as 
plantas do controle (T1) e que receberam calcário (T2) apresentaram maior número de 
perfilhos na 1ª, 2ª e 4ª avaliações, sendo que nesta última as plantas com calcário+gesso 
(T3) também não diferiu significativamente das plantas de T1 e T2. 
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Figura 5. Número médio de perfi lhos por planta Brachiaria brizantha cv. Marandu, em quatro ciclos 
de avaliação (0, 7, 21 e 30 dias após o corte das plantas), e em 3 cortes de plantas, aos 28 dias 

após o transplantio das mudas (a), aos 30 dias após o 1º corte (b) e aos 30 dias após o 2º corte das 
plantas (c) submetidas à aplicação de corretivos de solo. Letras minúsculas referem-se à comparação 

de tratamentos no mesmo ciclo de avaliação e as maiúsculas comparam médias entre os cortes 
para o mesmo tratamento. Médias seguidas da mesma letra (minúscula ou maiúscula) não diferem 
estatisticamente pelo teste de Tukey a 5%. CV (%) = 13,2 (entre tratamentos) e CV (%) = 6,5 (entre 

cortes).

Como era esperado, o 3º corte foi quando as plantas de todos os tratamentos 
apresentaram maior número de perfi lhos, fato que pode ser explicado pelo crescimento e 
desenvolvimento das plantas com o tempo. Cecato et al. (2004) mostram que o perfi lhamento 
é a capacidade da planta de emitir novos brotos e sobre desfolha ou estresse da mesma, 
essa condição é acelerada, sendo fortemente infl uenciada por condições genéticas, 
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ambientais e condições do solo como a acidez e teores de alumínio e adubação.
A taxa de aparecimento foliar (Tap) indica o quanto aparece de folhas por dia e 

por perfi lho. Observa-se na Figura 6, que no 1º corte, a diferença estatística foi notada 
apenas na 4ª avaliação, em que as plantas do controle (T1) e com adição de gesso (T4) 
apresentaram a Tap superior aos demais tratamentos.

Figura 6. Taxa de aparecimento foliar - Tap (folhas/dia.perfi lho) de Brachiaria brizantha cv. Marandu, 
em quatro ciclos de avaliação (0, 7, 21 e 30 dias após o corte das plantas), e em 3 cortes de plantas, 
aos 30 dias após o transplantio das mudas (a), aos 28 dias após o 1º corte (b) e aos 30 dias após o 
2º corte das plantas (c) submetidas à aplicação de corretivos de solo. Letras minúsculas referem-se 

à comparação de tratamentos no mesmo ciclo de avaliação e as maiúsculas comparam médias entre 
os cortes para o mesmo tratamento. Médias seguidas da mesma letra (minúscula ou maiúscula) não 
diferem estatisticamente pelo teste de Tukey a 5%. CV (%) = 11,3 (entre tratamentos) e CV (%) = 7,9 

(entre cortes).
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Nas duas primeiras semanas de desenvolvimento, a taxa de aparecimento foliar da 
forrageira não apresentou diferença signifi cativa, a partir da terceira semana, as plantas 
do controle (T1) e as que receberam apenas gesso (T4) apresentavam uma maior taxa de 
aparecimento foliar. Entretanto, no 3º corte, as plantas que receberam algum corretivo (T2, 
T3 e T4) apresentaram uma Tap superior à das plantas do controle na 3ª e 4ª avaliações, 
confi rmando mais uma vez o efeito dos corretivos no desenvolvimento foliar das plantas 
no fi nal do ciclo (Figura 6). Como comprovado por Cruz (1994) à medida que se tem 
a correção do solo e aumento da saturação por bases, é notável também uma certa 
elevação da produção de fi tomassa, sendo afi rmado também por Casagrande & Souza 
(1982) que, gramíneas como a braquiária e o capim gordura por exemplo são fortemente 
responsivos à adição de enxofre através da gessagem para ganhos de fi tomassa.

A massa verde de raízes foi signifi cativamente superior nas plantas que receberam 
aplicação de calcário isoladamente (T2) (Figura 7); as plantas dos demais tratamentos não 
apresentaram diferenças signifi cativas entre si. Caires & Rossolem (1998), observaram 
em cultivares diferentes de amendoim, aumentos signifi cativos do sistema radicular, 
devido à correção da acidez do solo e ao aumento dos teores de cálcio disponível para 
as plantas. Caires et al. (2002) observou que a calagem realizada na superfície, resultou 
em uma diminuição nos teores de acidez do solo, concentrando as raízes do milho nessa 
região (0 a 10cm), esse mesmo efeito, não foi observado quando junto com a calagem foi 
feita também a aplicação de gesso. Caires et al. (2001), estudando a cultura da cevada, 
verifi cou que a aplicação de gesso aumenta a distribuição das raízes em profundidade, 
quando é feita a calagem em superfície.

 Figura 7. Massa verde de raízes (g/planta) de Brachiaria brizantha cv. Marandu, ao fi nal do 
terceiro corte de plantas submetidas à aplicação de corretivos de solo. Letras minúsculas referem-
se à comparação de tratamentos no mesmo corte. Médias seguidas da mesma letra não diferem 

estatisticamente pelo teste de Tukey a 5%. CV (%) = 9,5.
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Figura 8. Comprimento de raízes (cm) de Brachiaria brizantha cv. Marandu, ao fi nal do terceiro corte de 
plantas submetidas à aplicação de corretivos de solo. Letras minúsculas referem-se à comparação de 
tratamentos no mesmo corte. Médias seguidas da mesma letra não diferem estatisticamente pelo teste 

de Tukey a 5%. CV (%) = 9,5.

As plantas que receberam calcário (T2) e gesso (T4) apresentaram comprimento de 
raízes signifi cativamente superior às plantas dos demais tratamentos (Figura 8). Esse fato 
foi confi rmado por Raij (2011) que mostrou que o calcário e o gesso proporcionam para as 
raízes um ambiente favorável para seu desenvolvimento de maneira adequada. Prado et 
al. (2004) demonstra em seu trabalho resultados semelhantes, em que plantas dispostas 
em solos com teores signifi cativos de cálcio e magnésio, tem um sistema radicular mais 
profundo e desenvolvido.

CONCLUSÃO

A partir de todo o trabalho realizado, conclui-se que as plantas que receberam 
calcário e gesso de maneira isolada mostraram melhor desenvolvimento de raízes, sendo 
que plantas com aplicação de calcário, obtém-se maior massa verde de raízes e que com 
o calcário (T2) e gesso (T4) isoladamente, as raízes alcançam comprimentos superiores.
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