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Caracterlsticas da leguminosa

A allafa (Medicago saliva) e uma leguminosa perene, pertencente familia 
Leguminosae, subfamilia Papilonoideae, originaria da Asia Menor e do Sul do 
Caucaso, que apresenta grande variedade de ecotipos. Foi a primeira especie forrageira 
a ser domesticada. Sua caracteristica de adaptai;ao a diferentes tipos de clima e solo fez 
com que se tornasse conhecida e cultivada em quase todas as regioes agricolas do 
mundo. E considerada a "rainha das forrageiras" pelos norte-americanos, 
elevado valor nutritivo, bem como por produzir forragem tenra e de boa palatabilidade 
aos animais, com cerca de dims a quatro vezes mais proteina bruta do que 0 
trevo-branco (Trifolium repens) e a silagem de milho (Zea mays).

A alfafa e muito nutritiva, apresentando importantes qualidades como forrageira: 
proteina bruta = 22 a 25%, calcio = 1,6%, fosforo = 0,26% e NDT = 60%, niveis muito 
superiores aos de outras fontes de alimentos habitualmente utilizados 
pecuaria, como o milho (Zea mays), a cana-de-a9ucar (Saccharum sp.) e o 
capim-elefante (Pennisetum purpureum). Quanto aos teores de proteina, verifica-se que 
sua degradabilidade, no processo de digestao pelo animal, ocorre em velocidade muito 
inferior aquela de proteina de gramineas. Em bovinos, esse fato eleva a importancia da 
allafa para vacas de aha produ^ao.

por sen

Expediente
em nossa

Entretanto, como qualquer forrageira, sao encontrados alguns problemus com a alfafa 
nutri^ao animal. Urn fato relacionado a alimenta^ao animal com alfafa e o menor 

uso da forrageira sob pastejo, em virtude de riscos de timpanismo provocado pela 
presen9a de saponinas, que sao substancias antinutricionais para os rummantes. 
Todavia, os teores dessas substancias em 28 cultivares adaptadas as nossas conduces 
(Crioula, Florida-77, P30, Moapa, CUF-101, BR2, etc.), variaram de 1,78 a 0,78%, 
aliados a baixa solubilidade da proteina bruta, nao constituent fatores limitantes 
da alfafa sob pastejo.

na

que, 
ao uso
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M undial men te, a cultura da allafa e mais freqiiente nas regides de clima temperado, 
onde cobre area estimada em mais de 32 milhoes de hectares (ha), distribuida da 
seguinte maneira: no hemisferio Norte, Estados Unidos com 10.500.000 ha 
produce mundial, seguidos pela ex-Uniao Sovietica, com 3.300.000 ha, pelo Canada, 
com 2.500.000 ha, e pela Italia, com 1.300.000 ha. No hemisferio Sul, o maior produtor 

segundo em nivel mundial e a Argentina, com 7.500.000 ha, seguida pela Africa do 
Sul, com 300.000 ha, e pelo Peru, com 120.000 ha.

No Brasil, a alfafa foi introduzida no Rio Grande do Sul, a partir do Uruguai e da 
Argentina, apresentando no Pais area de apenas 26.000 ha, o que nao condiz 
nobreza como planta forrageira. Nesse aspecto, dentre os fatores que ainda dificultam 
sua expansao no Brasil, destaca-se o pouco conhecimento, por parte de produtores, das 
exigencias da cultura quanto a fertilidade do solo, do manejo, e das praticas de 
irrigatpao, e principalmente a limitada produ9ao de sementes e a inexistencia de 
cultivares adaptadas as principals pragas e doen^as, que acompanham a alfafa em todo 
o mundo.

e a maior

e o

com sua

Apesar de ser uma das forrageiras mais difundidas em paises de clima temperado, 
recentemente a alfafa tern sido cultivada com sucesso em ambientes tropicais. No 
Brasil, ate 1968, o Estado do Rio Grande do Sul respondia por mais de 70% da area 
cultivada com alfata, pelo fato de as conduces climaticas serem mais favoraveis as 
cultivares da epoca. Porem, atualmente, verifica-se aumento da area plantada 
allafa nas regioes Sudeste e Centro-Oeste, em fun<?ao da crescente implanta^ao de 
sistemas intensivos de produ<;ao com bovinos de leite, o que, conseqiientemente, tern 
aumentado a demanda por alimentos de alto valor nutritive.

com

Por sua vez, diversos trabalhos com alfafa, conduzidos por institu^oes de pesquisa 
regiao Sudeste, principalmente pela Embrapa (Embrapa Gado de Leite, Coronel 
Pacheco, MG, e Embrapa Pecuaria Sudeste, Sao Carlos, SP), mostraram que essa planta 
pode produzir ate 20 toneladas (t) de materia seca/ha/ano, com media de teor de 
proteina de 25%, que possibilita media de produpao de 54 kg de leite/ha/dia, quando 
utilizada exclusivamente sob pastejo direto, sem adi<;ao de concentrados. Embora essas 
infomiapoes evidenciem o alto potencial forrageiro da alfafa no Brasil, o sucesso dessa 
cultura depende de outros fatores, que vao desde a escolha da cultivar mais adaptada a 
regiao ate a ado^ao de praticas agricolas que permitam sen estabelecimento e sua 
persistencia, aumentem a produ^ao e melhorem a qualidade da forragem.

na

O objetivo desta publica^ao c estimular o plantio de alfafa em regioes com potencial de 
prodiupao, ou seja, que disponham de animais com alto indice zootecnico para produpao 
de leite ou came e conduces edafoclimaticas propicias para o plantio desta forrageira. 
Conforme o avan<?o dos conhecimentos sobre a cultura no Brasil, esta publicagao 
devera ser atualizada com novas informa96es.
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A alfafa (Medicago sativa) e uma leguminosa perene, pertencente a familia 
Leguminosae, subfamilia Papilonoideae, originaria da Asia Menor e do Sul do 
Caucaso, que apresenta grande variedade de ecotipos. Foi a primeira especie forrageir? 
a ser domesticada. Sua caracteristica de adapta9ao a diferentes tipos de clima e solo fez 
com que se tornasse conhecida e cultivada em quase todas as regioes agricolas do 
mundo. E considerada a "rainha das forrageiras" pelos norte-americanos, por sen 
elevado valor nutritive, bem como por produzir forragem tenra e de boa palatabilidade 
aos animais, com cerca de duas a quatro vezes mais proteina bruta do que 0 
trevo-branco (Trifolium repens) e a silagem de milho (Zea mays).

A alfafa e muito nutritiva, apresentando importantes qualidades como forrageira: 
proteina bruta = 22 a 25%, calcio = 1,6%, fosforo = 0,26% e NOT = 60%, niveis muito 
superiores aos de outras fontes de alimentos habitualmente utilizados em nossa 
pecuaria, como 0 milho (Zea mays), a cana-de-a^iicar (Saccharum sp.) e o 
capim-elefante (Pennisetum purpureum). Quanto aos teores de proteina, verifica-se que 
sua degradabilidade, no processo de digestao pelo animal, ocorre em velocidade muito 
inferior aquela de proteina de gramineas. Em bovinos, esse fato eleva a importancia da 
alfafa para vacas de alta produ^ao.

Expediente

Entretanto, como qualquer forrageira, sao encontrados alguns ,uoblemas com a alfafa 
na nutri^ao animal. Um fato relacionado a alimenta^ao animal com alfafa e o menor 
uso da forrageira sob pastejo, em virtude de riscos de timpanismo provocado pela 
presen9a de saponinas, que sao substancias antinutricionais para os ruminantes. 
Todavia, os teores dessas substancias em 28 cultivares adaptadas as nossas cor.di^oes 
(Crioula, Florida-77, P30, Moapa, CUF-101, BR2, etc.), variaram de 1,78 a 0,78%, que. 
aliados a baixa solubilidade da proteina bruta, nao constituent fatores limitantes ao uso 
da alfafa sob pastejo.
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Mundialmente, a cultura da alfafa e mais freqiiente nas regioes de clima temperado, 
onde cobre area estimada em mais de 32 milhoes de hectares (ha), distribuida da 
seguinte maneira: no hemisferio Norte, Estados Unidos com 10.500.000 ha e a maior 
produce mundial, seguidos pcla ex-Uniao Sovietica, com 3.300.000 ha, pelo Canada, 
com 2.500.000 ha, e pela Italia, com 1.300.000 ha. No hemisferio Sul, o maior produtor 
e o segundo em nivel mundial e a Argentina, com 7.500.000 ha, seguida pela Africa do 
Sul, com 300.000 ha, e pelo Peru, com 120.000 ha.

No Brasil, a alfafa foi introduzida no Rio Grande do Sul, a partir do Uruguai e da 
Argentina, apresentando no Pais area de apenas 26.000 ha, o que nao condiz com sua 
nobreza como planta forrageira. Nesse aspecto, dentre os fatores que ainda dificultam 
sua expansao no Brasil, destaca-se o pouco conhecimento, por parte de produtores, das 
exigencias da cultura quanto a fertilidade do solo, do manejo, e das praticas de 
irriga^ao, e principalmente a limitada produce de sementes e a inexistencia de 
cultivares adaptadas as principals pragas e doenqas, que acompaiiham a alfafa em todo 
o mundo.

Apesar de ser uma das forrageiras mais difundidas em paises de clima temperado, 
recentemente a alfafa tern sido cultivada com sucesso em ambientes tropi.ais. No 
Brasil, ate 1968, o Estado do Rio Grande do Sul respondia por mais de 70% da are? 
cultivada com alfafa, pelo falo de as condi^oes climaticas serem mais favoraveis as 
cultivares da epoca. Porem, atualmente, verifica-se aumento da area plantada com 
alfafa nas regioes Sudeste e Centro-Oeste, em fun^ao da crescente implanta^ao de 
sistemas intensivos de produce com bovinos de leite, o que, consequentemente, tern 
aumentado a demanda por alimentos de alto valor nutritive.

Por sua vez, diversos trabalhos com alfafa, conduzidos por institutes de pesquisa 
regiao Sudeste, principalmente pela Embrapa (Embrapa Gado de Leite, Coronel 
Pacheco, MG, e Embrapa Pecuaria Sudeste, Sao Carlos, SP), mostraram que essa planta 
pode produzir ate 20 toneladas (t) de materia seca/ha/ano, com media de teor de 
proteina de 25%, que possibilita media de produ?ao de 54 kg de leite/ha/dia, quando 
utilizada exclusivamente sob pastejo direto, sem adi^ao de concentrados. Embora essas 
informa9oes evidenciem o alto potencial forrageiro da alfafa no Brasil, o sucesso dessa 
cultura depende de outros fatores, que vao desde a escolha da cultivar mais adaptada a 
regiao ate a ado9ao de praticas agricolas que permitam seu estabelecimento e sua 
persistencia, aumentem a produ9ao e melhorem a qualidade da forragem.

O objetivo desta publica9ao e estimular o plantio de alfafa em regioes com potencial de 
produ9ao, ou seja, que disponham de animals com alto indice zootecnico para produ9ao 
de leite ou came e conduces edafoclimaticas propicias para o plantio desta forrageira. 
Conforme o avan9o dos conhecimentos sobre a cultura no Brasil, esta pubLca9ao 
devera ser atualizada com novas informa9oes.

na
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Dos fatores que mais interferem na adaptat^ao da alfafa as condi9des brasileiras, 0 solo 
e 0 mais importante. Este deve ter estrutura media (areno-argiloso), ser profundo, sem 
camada de impedimento (compacta^ao), ter boa permeabilidade, ser bem drenado, com 
len^ol freatico situado a mais de 2 metros de profundidade em razao do vasto sistema 
radicular da planta (fusiforme e penetrante), e de preferencia ser fertil e ter pH neutro. 
Areas cujo solo nao preencha esses requisites terao custos de produ^ao elevados, sendo 
0 processo de escolha da area para exploraijao da cultura urn dos aspectos mais 
importantes para o produtor.

Para diversos tipos de solo, recomenda-se, para a cultura da al'ifa, pi I entre 6,5 e 7,5, 
ainda assim dependendo de outras caracteristicas, como textura, materia organica e 
acidez do subsolo. No Brasil, para a regiao Sul, recomenda-se que o solo tenha valor de 
pH 6,5 para 0 cultivo de alfafa. Para o Sudeste, a correfao de acidez e baseada 
saturate por bases, para a qual 0 nivel de 80% e desejado, tanto para formpx. o como 
manutemjao da cultura.

na
Expediente

Nas condifoes da regiao Sudeste, o cultivo da alfafa e bastante restrito quanto a 
produtividade e a longevidade da cultura, em fun9ao da baixa media fertilidade da 
maioria dos solos predominantes. Os solos para o cultivo de alfafa, no entanto, podem 
ser alterados quanto as suas propriedades fisicas (subsolagem) e quimicas (calagem, 
aduba9oes quimica e organica), sendo que a intensidade dessas praticas culturais sera 
fun9ao de analises quimica e fisica do solo.

Prepare do solo

O prepare do solo, apos a analise e a interpreta9ao da fertilidade do solo, deve seguir o 
seguinte roteiro:
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1. Sobre o solo ainda intocado, distribuir metade da dose total de calcario.

2. Em seguida, efetuar uma ara9ao profunda (30 a 50 cm), visando inverter a leiva, para 
colocar o corretivo no limite inferior da camada de trabalho dos implementos.

3. Depois da primeira ara<;ao, distribuir a metade restante do corretivo, e promover 
gradagens (duas ou tres, conforme a textura do solo) ate o prepare da "cama" da 
semente.

Observances: Se o solo for pesado ou apresentar camada de impedimento 
(compactagao), promover a escarificanao (rotovator) ou subsolagem (subsolador), pois 
quanto mais profundo o preparo do solo, maior sera o rendimento da alfafa. A 
adubanao organica e muito importante para a alfafa, representando melhoria nas 
propriedades fisicas do solo e nos niveis de micronutrientes, porem, o esterco deve 
estar livre de sementes de plantas daninhas, para evitar o "praguejamento" da area. 
Aplicar gesso agricola (CaS04) junto com o calcario, quando ocorrer acidez em 
profundidade no perfil do solo, na seguinte dosagem: solos arenosos (ate 15% de 
argila) = 1 a 2 t/ha; solos medios (15 - 35% de argila) = 2 a 3 t/ha; solos argilosos (35 - 
60% de argila) = 3 a 4 t/ha; solos muito argilosos (>60% de argila) = 4 a 5 t/ha.

C’alagem

A correnao da fertilidade do solo, bem como a reposinao dos nutrientes exportados pela 
cultura, e fundamental para a produtividade e a longevidade do alfafal. Em condinoes 
da regiao Sudeste, pelo fato de a planta vegetar e produzir o ano todo, gera-se uma 
demanda continua por alta fertilidade do solo.

A alfafa prefere solos neutros, com pH ideal entre 6,5 a 7,0. Ainda, segundo 
estimativas, 20 t de materia seca de alfafa remove 224 e 45 kg/ha/ano de calcio e 
magnesio, respectivamente. Para a regiao Sul do Brasil, as quantidades de calcario para 
a alfafa, para atingir pH 6,5, sao determinadas pelo metodo SMP, .alendo 
aproximadamente para cinco anos (Tabela 1).

No Sudeste, essa quantidade e baseada na saturanao por bases, calculada pela seguinte 
expressao: NC = CTC (V2-V1)/10 PRNT, em que NC e a necessidade de calagem 
(t/ha), CTC e a capacidade de troca de cations em mmol/dm3 (analise do solo), V2 e a 
saturanao por bases do solo a ser atingida, VI e o valor atual da saturanao por bases do 
solo em porcentagem (analise do solo), e PRNT e o poder relative de neutralizanao 
total, que deve ser corrigido para 100%, em funnao da qualidade do calcario. Para a 
alfafa, o valor V2 e de 80%, tanto para formanao como manutennao. 
Independentemente do metodo de calculo empregado, o uso desse corretivo deve 
baseado em analise de solo. A forma de aplicanao do calcario fbi anteriormente 
descrita, no item sobre preparo do solo.

ser

Tabela 1. Recomendanao de calagem, adubanao fosfatada e potassica, para a cultura da
alfafa.

Fosforo 
(P2O5 =kg /ha)

Potassio 
(K20 =kg/ha)Calagem

f t / ^4ivcl
Indice Calagem Indice Calagem ^

SMP* (tlha) SMP* (tlha) (ppm) ano ano ano (ppm)

Niveljo 20 30 1° 2° 3°K
ano ano ano

5,5 7,9 6,1 3,4 £20 160 R** R £ 2 460 R A
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2,1 215,6 6,2 2,77,0 130 R R 420 R Ra 40 a 40
4,1 415,7 6,2 6,3 2,1 90 R R 380 R Ra 9,0 a 60
9,1 615,8 5,5 6,4 1,5 70 R R 340 R Ra 14,0 a 80

816,55,9 4,8 0,7 <14,0 60 R R 300 R Ra 120
>18,0 <40 R R >120 000 R R 

* SMP - iniciais do nome dos pesquisadores que desenvolveram a tecnica (Shoemaker,
McLean, Pratt).

** valor R (reposi?ao ):110 kg P205/ha/ano e 400 kg K20/ha/ano. Adaptado de
Siqueira et al. (1987).

6,0 6,64,1 0,0
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A decisao de formar uma area cultivada com alfafa deve set acompanhada, 
inicialmente, de analise criteriosa sobre o investimento proposto. Indica-se alfafa 
apenas para animais de alto indice zootecnico para a produgao de came e/ou leite, bem 
como para cavalos de corrida e de montaria em hipodromos, uma vez que o ->otencial 
de produgao de animais com menor indice zootecnico pode ser alcangaao com 
alimentos menos dispendiosos, como silagens de milho e capins, fenos 
cana-de-agucar.

Outro criterio importante a ser considerado na exploragao da alfafa esta no tamanho da 
area de cultivo. E uma especie vegetal com alto potencial de rendimento de forragem 
por area, podendo chegar a 25 a 30 t de materia seca/ha/ano. Entretanto, por se tratar de 
cultura exigente, esses altos niveis de produgao requerem grandes investimentos de 
formagao e manutengao (sementes certificadas, herbicidas, calagem, adubagdes 
corretiva e de manutengao, irrigagao, etc.). Com isso, independentemente das 
condigdes financeiras do produtor, o ideal para a alfafa e buscar altos rendimentos por 
area, e nao por meio de maior area plantada. A area escolhida deve apresentar 
facilidades para irrigagao, uma vez que mesmo sendo considerada bastante tolerante a 
deficit hidrico (secas), sem aplicagao de agua de maneira complementar (irrigagao) a 
alfafa diminui sensivelmente seu potencial de produgao de forragem no periodo seco.

Expcdiente

Adubagao Eosfatada

Para o nivel de produgao de 20 t/ha/ano de materia seca de alfafa, planta remove 
cerca de 106 kg/ha de P2O5. Por ser um dos tres nutrientes primaries, com 0 nitrogenio 
e 0 potassio, o fosforo, alem de ser essencial para o crescimento da alfafa, e necessario 
para que a planta complete seu ciclo normal de produgao. Atua na fotosshtese, na 
respiragao, no armazenamento e na transferencia de energia, e no processo de divisao e
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crescimento das celulas, promovendo tambem a foima5ao e o crescimento premature 
das raizes. Alem disso, melhora a eficiencia da planta no uso da agua, favorece a 
resistencia as doen^as e aumenta seu teor na forragem, elevando sen valor nutritivo.

Sua recomenda^ao para solos areno-argiloses da regiao Sul do Brasil, pode ser baseada 
em valores de fosforo extraivel pelo metodo de Mehlich. Sua aplicai^ao no primeiro ano 
deve ser feita antes da semeadura, a lan^o, durante o prepare de solo, e anualmente sua 
reposi^ao e feita no inicio da primavera.

Para a regiao Sudeste, a aduba<;ao fosfatada de formacao e cobertura para a cultura da 
alfafa deve se basear nas recomenda^oes da Tabela 2.

Adubaqao Potassica

Para a produpao de 20 t/ha/ano de materia seca de alfafa, estima-se a remo^ao do solo 
de 500 kg/ha de K2O. Normalmente, as plantas contem as mesmas quantidades de 
potassio e nitrogenio, que sao superiores as do fosforo. Na alfafa. porem, 0 teor de 
potassio excede o de nitrogenio, sendo dessa maneira 0 elemento primario mais 
requerido. Trata-se de urn nutriente essencial para 0 crescimento da planta. Ligado ao 
metabolismo vegetal, o potassio e vital no processo fotossintetico. Quando e deficiente, 
a fotossintese diminui e a respira<?ao aumenta, conduces que reduzem 0 suprimento de 
carboidratos para as plantas. Para a alfafa, deve-se repor anualmente o potassio 
utilizado no estabelecimento da cultura, em razao da exigencia da planta em sens 
sucessivos cortes.

As doses de potassio indicadas para a alfafa na regiao Sul do Brasil podem ser 
baseadas em sens niveis no solo. ( Tabela 1) Observa-se que 80 ppm correspondem ao 
nivel critico do nutriente no solo, abaixo do qual pode haver limitapao ao 
desenvolvimento da planta. A adubaqao potassica deve ser parcelada em pelo menos 
duas aplicaqoes no primeiro ano, sendo um terqo por ocasiao do prepare do solo e dois 
ter^os, 60 dias apos o plantio. Para a reposi?ao, aplicar um terqo no outono e dois 
teredos na primavera, juntamente com aplica^ao do fosforo. Em solos com menos de 
25% de argila, parcelar a aduba^ao com potassio em ties vezes, a cada 90 dias.

Para a regiao Sudeste, as doses de potassio para fonna^ao e manuten^ao da cultura da 
alfafa sao apresentadas na Tabela 2.

Tabela 2. Recomenda^ao de adubatpao fosfatada e potassica para 
format ao e manutempao (cobertura) da cultura da alfafa. na regiao 
Sudeste do Brasil.

Fonnac^ao N 
(kg/ha)

(plantio)

K no Solo
(mmolc/dm3) 0-0,7 S 
0,8-1,5 l,6-3,0>3,0

P no Solo (mg/dm3) 
0-6 7-15 15-40>40

SP2O5 (kg/ha) K2O (kg/ha)
(kg/ha)

150 130 100 50 160 130 100 60 500

K no Solo 
(mmolc/dmj) 

0-1,5 1,5-3,0 >3,0

Manuten<;ao 
N (kg/ha) 
(plantio)

P no Solo (mg/dmj) 
0-6 7-15 15-40>40

S

S (kg/t)P2O5 (kgdia/ano) K20 (kg/t) MSa
MSil

100 100 80 40 35 30 15 40
“MS = Materia seca colhida. Para pastejo ou materia original, considerar MS ~ materia
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iVesca x 0,20. Para feno, considerar MS = feno x 0,85. Adaptado do Boletim Tecnico 
100 do I AC (1996).

Para doses altas de potassio na forma^ao, nao aplicar mais de 60 kg/ha de K2O no 
sulco de plantio. Se a dose exceder esse valor, aplicar o restante em cobertura, ccrca de 
30 a 40 dias apos a emergencia das plantas. Observa-se tambem pela Tabela 2 que, para 
a regiao Sudeste, recomenda-se a aplicac^ao de enxofre (S).

A partir de 1996, foram introduzidas algumas unidades de medida nos resultados de 
analise do solo, o que pode causar dificuldades na interpreta9ao de analise de fosforo e 
potassio, como, por exemplo, os da Tabela 1. Todavia, quando a analise fornecer 
resultados de P em mg/dm} (unidade nova) e de K em mmolc/dm3 (unidade nova), 
deve-se utilizar urn fator de conversao para se obter o valor em ppm. No caso do 
fosforo (P), esse tator e 1, ou seja, o valor em mg/dnij e o mesmo em ppm. Ja, para o 
potassio (K), 0 fator e 40, havendo necessidade de multiplicar o valor em mmolc/dni3 
por 40, a fim de transforma-lo para ppm.

Microntilrientes

Os micronutrientes tern a mesma importancia para a nutri^ao das plantas quanto os 
macronutrientes, embora nao sejam necessarios em grandes quantidades. No caso da 
alfafa, com o aumento do pH do solo, alguns micronutrientes podem ter sua 
disponibilidade diminuida, podendo nao suprir a demanda para altas produ9oes. 
Entretanto, com a aplica9ao de aduba9ao organica no estabelecimento do alfafal, esses 
elementos podem ser disponibilizados a cultura, uma vez que esse corretivo natural da 
fertilidade dos solos tambem e uma fonte de micronutrientes. No caso do boro, que e 
um dos mais requeridos pela alfafa, a aplica9ao de 20 kg/ha/ano de borax aplicado a 
laii90 e durante o prepare do solo e considerada suficiente para altas produ9oes. 
Aduba9ao em cobertura A perda de vigor dos alfafais, originando o desenvolvimento 
agressivo de plantas daninhas, e muitas vezes causada por deficiencia de potassio. 
Plantas normals de alfafa apresentam minimo de 12 g/kg de potassio na materia seca, 
verificando-se niveis de ate 20 g/kg em culturas mais produtivas e de grande 
longevidade. Todavia, o nivel critico de potassio em alfafa varia de acordo com efeilos 
sazonais, estadio de crescimento da planta, orgao amostrado e niveis de aduba9ao, 
entre outros. As doses de potassio em cobertura para alfafa estao apresentadas nas 
Tabelas 1 e 2 para as regioes Sul e Sudeste do Brasil, respectivamente. Ainda, na 
regiao Sudeste, altos rendimentos com a forrageira foram obtidos com 100 kg/ha de 
K2O a lan90, apos cada corte ou pastejo.
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Diversos trabalhos conduzidos nas regioes Sul e Sudeste do brasil indicam a cultivar 
"Crioula" como a mais produtiva, conforme se pode observar na Tabela 3.

Tabela 3. Comportamento agronomicol de cultivares de alfafa, em diversos locals nas 
regioes Sul e Sudeste do Brasil.

Estado Local
Guaiba 
Lages
Bandeirantes 
Sao Carlos 
Botucatu 
Piracicaba 
Sertaozinho

Melhores cultivares 
Crioula 
Crioula
Crioula, Moapa 
Crioula, Florida-77, P30 

Crioula, Florida-77, CUF-101, Moapa 
Florida-77, Crioula, Moapa 
Florida-77, Crioula, Moapa, BR 2 

Paty do Alferes Crioula, Florida-77, P30 
Coronel Pachedo Crioula 
Sete Lagoas 
Lavras

'Produtividade, tolerancia a doengas, perenidade (manutengao de estande). Fonte: 
RENACAL (Rede Nacional de Avaliagao de Cultivares de All';..'a..Embrapa).

RS
SC
PR
SP
SP
SPExpediente
SP
RJ
MG
MG Crioula, P30 

Crioula, P30MG

Com essas cultivares e aplicando-se eficientemente os tratos culturais, o produtor pode 
obter rendimentos entre 20 e 25 t de materia seca/ha/ano.
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Embora em alguns locais de Sao Paulo a cultivar Florida-77 tenha se destacado em 
termos de produtividade, provavelmente, em fun9ao da melhor fertilidade natural dos 
solos, a cultivar "Crioula" e a de melhor comportamento em todas as regioes de cultivo, 
sendo, ainda, a mais recomendada. Atualmente, essa cultivar esta bastante disseminada 
pelo Pais, surgindo alfafa "Crioula" de diferentes origens, como "Crioula original", 
"Crioula CNPGL", e "Crioula EEA/UFRGS", que em trabalho realizado no Estado de 
Minas Gerais mostraram-se superiores em algumas caracteristicas, como produce de 
forragem, altura da planta e tolerancia a doen^as.

0 produtor, antes de adquirir as sementes da cultivar de alfafa recomendada, deve 
verificar a qualidade dessas sementes, uma vez que as de baixa qualidade certamente 
afetarao os custos do alfafal.
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As sementes de alfafa devem ser oriundas de uma fonte idonea, apresentar coloratjao 
amarelo-esverdeada e alto valor cultural (acima de 80%) e, se possivel, vir com 
atestado de ausencia de pragas e doengas, principalmente "cuscuta" (Cuscuta spp.).

Populagao de plantas

Em razao da intensificagao da cultura e de seu alto custo de implantagao, a populagao 
de alfafa a ser estabelecida e fundamental para que apos 4 a 5 anos ainda esteja com um 
estande adequado para a produgao de forragem. Para a alfafa e recomendada densidade 
de 20 kg/ha de sementes viaveis, que podem ser distribuidas a lango ou em linhas 
espagadas de 15 a 20 cm.

A produtividade do alfafal esta diretamente ligada a boa distribuigao das plantas em 
determinada area, 0 que e facilitado pela semeadura a lango. nntretanto, esse metodo 
somente e recomendado para areas com baixa infestagao de plantas daninhas.

Expcdientc

A semeadura manual a lango deve ser realizada por operarios experientes, ou deve-se 
parcelar a area em "lotes" menores para melhor distribuigao. De forma mecunica, e 
realizada por meio de equipamentos de distribuigao de calcario ou adubos, misturand- 
as sementes com material inerte (areia, de preferencia), uma vez que a regulagem da 
maioria dessas maquinas nao atinge 20 kg/ha. Para 0 enterrio das sementes, deve-se 
utilizar grades niveladoras na posigao fechada ou destravada, para que o revolvimento 
do solo permita uma profundidade minima, que nao ultrapasse os 2 cm.

A semeadura da alfafa tambem pode ser em linhas espagadas de 15 a 20 cm. Esta taxa 
de semeadura fornecera a populagao de 140 a 150 plantas por metro linear, um mes 
apos a operagao. Esse metodo e recomendado para areas de maior incidencia de plantas

de 2 25/04/2006 10:30

http://extranet.cppse.embrapa.br/pesquisa/sistemas-de-producao/alfaf


Mudas e sementes — Embmpa Pecuaria Sudeste http://extranet.cppse.embrapa.br/pesquisa/sistemas-de-producao/alfaf...

daninhas e facilita apenas as capinas manuais, uma vez que outros tratos culturais, 
como pulverizaqdes, cortes e aduba<;des, sao realizados na area total.

A semeadura manual, utilizada para pequenas areas, com boa distribuiqSo, e de baixo 
rendimento. O equipamento para essa operaqao pode ser feito artesanalmente, com uma 
lata cilindrica de 1 a 3 litres, com perforates ao redor da tampa de mais ou menos 3 
mm. Essa quantidade de furos e variavel em fun<;ao do diametro da lata, com uma 
distancia de 2 mm um do outro. No fundo dessa lata, fixa-se uma roda auxiliar para 
girar todo o conjunto, ao qual estara fixado um eixo ate o cabo. Quando a lata estiver 
com mais ou menos 'A de sua capacidade, novamente e reabastecida com sementes, 
para melhor distribuiqao linear. Antes de distribuir as sementes por esse processo, 
deve-se utilizar um riscador, sulcando a profundidade de 3 cm. Apos a semeadura, 
cobrir as sementes com 2 cm de terra, no maximo. Alem da lata perfurada, a semeadura 
em sulcos pode ser realizada pela semeadeira de canteiro (usada para hortaliqas) e pela 
semeadeira manual tipo Planet Jr.

As semeadeiras mecanicas (trigo, soja, aveia, capins) tracionadas por tratores, sao 
utilizadas em areas maiores. Deve-se regular o equipamento, obedecendo o 
espa9amento (15 a 20 cm entre linhas) e a densidade de semeadura (20 kg de sementes 
viaveis/ha), sendo que sua utilizato exige solo preparado de maneira bastante 
uniforme.

lipoca de semeadura

Recomenda-se a epoca de outono-invemo para se estabelecer o alfatal. Nesse periodo, 
e minima a interferencia de plantas indesejaveis, e a cultura tera desenvolvimento 
suficiente para se instalar e competir com plantas indesejaveis durante a 
primavera-verao, entrando nessa epoca com bom porte e sistema radicular 
desenvolvido. Nessa epoca do ano a cultura exige irrigaqao complementar.

No Brasil, a maior parte das sementes nacionais de alfafa e produzida nas regioes 
tradicionais de cultivo, como no Norte do Parana e no Rio Grande do Sul. Entretanto, 
sao de baixa qualidade, em conseqtiencia de condiqdes climaticas e tecnologias 
inadequadas de produqao. Este insucesso se deve ao excesso de chuvas, que reduz a 
atividade das abelhas polinizadoras, e principalmente afeta a qualidade das sementes 
por causa de problemas sanitarios.

Esse fato nos leva a importar sementes de alfafa principalmente do Chile e dos Estados 
Unidos, onerando bastante o cultivo dessa planta no Brasil. Atualmente a Embrapa 
Gado de Leite conduz um projeto de pesquisa no Estado de Goias, em que almeja 
viabilizar tecnologia para se produzir sementes de alfafa no cerrado brasileiro.
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Inoculapao das .semcntes

O nitrogenio, nutriente primario para as plantas, e um eleim.ito-chave requerido na 
forma?ao das proteinas, indispensaveis mensageiras, receptoras, catalisadoras e 
componentes estruturais das celulas vegetais e animais.

Na alfafa, como nas demais leguminosas, este nutriente pode ser suprido pot r.-eio da 
fixapao simbiotica de bacterias aerobicas da especie Rhizobium melilotti. Diversos 
trabalhos conduzidos no mundo mostraram que a quantidade de nitrogenio fixada 
simbioticamente pela alfafa pode variar entre 126 e 332 kg/ha/ano, o que e suficiente 
para sett desenvolvimento e produpao de forragem.

No Brasil e nas principals cultivares de alfafa, a estirpe SEMIA-116 apresentou 
excelentes nodulat^oes, nao ocorrendo deficiencia de nitrogenio (colora?ao 
amarelo-palida em alfafa), observando-se plantas com niveis de 20 a 25% de proteina 
bruta. Deve-se salientar, que a Embrapa Agrobiologia no Rio de Janeiro, RJ, tambem 
dispoe de estirpes eficientes para alfafa.

Expedicntc

Formas de inoculacao de sementes de alfafa

Existent diversas formas de inocular a bacteria Rhizobium melilotti na semente de 
alfafa.

a) Metodo da cola - dissolver 2,5 kg de goma arabica em 5 litres de agua destilada; 
adicionar 500 g de inoculante e agitar ate homogeneizar a mistu.a; incluir nessa mistura 
50 kg de sementes de alfafa e deixar secar a sombra.

de 2 25/04/;. 006 10:31

http://extranet.cppse.embrapa.br/pesquisa/sistemas-de-producao/alfafa


Plantio — Embrapa Pecuaria Sudeste http://extranet.cppse.embrapa.biVpesquisa/sistemas-de-prodiicao/alfafa...

b) Metodo da peletiza9ao - preparar 1,5 litro de soliK^ao aderente (agua a9ucarada na 
propor9ao 1:1, goma arabica a 40%, celofas a 5%); deixar esfriar para uso posterior; 
misturar o inoculante (80 g para cada 10 kg de sementes) a solu9ao aderente; derramar 
a suspensao sobre as sementes, agitando-as ate que todas estejam umedecidas; 
adicionar o material para recobrimento (6 kg de calcareo fmo - "filler"), ate que as 
sementes estejam cobertas e separadas uma das outras.

c) Metodo da inocula9ao direta - durante a semeadura utilizar o inoculante 
recomendado na propor9ao de 200 g para cada 20 kg de sementes; adicionar solu9ao 
aderente (agua e a9ucar na propor9ao 1:1); agitar ate que todas entrem em contato com 
a solu9ao.

Todos esses processes sao eficientes, desde que bem realizados.

Outras considcravoes sobre a inoculac-ao tie sementes de a I fata

Imediatamente apos a inocula9ao, deve-se realizar a semeadura on, no maximo, no 
outro dia, desde que as sementes inoculadas estejam em local fresco e a sombra.

O inoculante pode ser adquirido em casas comerciais especializadas em venda de 
sementes ou "agropecuarias". Observar seu prazo de validade impress© na embalagem e 
guarda-lo em geladeira em caso de uso nao imediato, ou em local fresco e escuro. Apos 
a abertura da embalagem (tipo isopor), todo o conteiido deve ser utilizado 
imediatamente.

Para a alfafa, a simbiose com Rhizobium melilotti e tao importante que e recomendada 
a destrui9ao de culturas quando esse process© nao tenha ocorrido, pelo fato de essa 
planta ser muito exigente quanto ao nitrogenio. Essa recomenda9ao e baseada nos altos 
dispendios da aplica9ao desse elemento na forma mineral, o que pode inviabilizar 
economicamente o cultivo da forrageira.
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As necessidades htdricas da alfafa estao entre 800 e 1600 mm por ano, dependendo do clima e do 
crescimento da planta nesse penodo. Em cada corte ou pastejo, as exigencias dc agua dessa 
cultura siio semelhantes as demais (semeadura-colheita), com valor Kc (coeficiente cultural) de 
0,4 apos o corte ou pastejo, aumentando para 1,2 um pouco antes do proximo corte.

Mane jo da irrigayao

O manejo da irrigayao e um recurso para racionalizar a aplicaySo de agua as culturas de maneira 
complementar. Requer certos procedimentos para determinar o turno de rega (freqiiencia), bem 
como medir a quantidade de agua da proxima irrigaySo (lamina de agua).

No Brasil, as dificuldades com a utilizayao de inumeras formulas para determinar a perda de dgua 
das plantas por evapotranspiraydo, por meio de varies metodos (balanyo de dgua, balanyo de 
energia, aerodinamicos, empiricos de Thorntwaite e Blaney-Criddle e outros), tern levado os 
irrigantes a utilizar 0 manejo de dgua com o maior erro do ponto de vista tecnico, economico e 
ecologico, que e 0 predeterminado, ou seja: aplicar 5, 8, 11, 12, 15 ou "n" mm de agua (lamina de 
agua), a cada 3, 5, 7, 8 ou "n" dias sem chuvas (freqiiencia).Expediente

Para evitar essa pratica, foi desenvolvido 0 mdtodo EPS para se manejar agua de irrigayao, em 
vista de sua praticabilidade e principalmente facilidade de uso. Apesar de empirico, como os 
demais, envolve apenas dois parametros climaticos, mas que respondem por mais de 90% da 
demanda hidrica das plantas: evaporaydo e precipitaySo pluvial.

Manejo EPS da agua de irrigaySo: "quando a diferenya entre a evaporayao do tanque classe A 
(EGA) e a precipitayao pluvial (PRP), durante 0 desenvolvimento da alfafa, atingir valor igual ou 
pouco superior a 30 mm, aplicar dgua de maneira complementar a planta (ECA-PRP 3 30 mm), 
determinando-se a freqiiencia de irrigaySo; para Latossolos de textura media, a quantidade de agua 
a ser aplicada deve ser de 16 a 21 mm nos primeiros 20 cm de profundidade, que 6 a capacidade 
de armazenamento de agua desses solos, determinando-se a lamina de agua". Deve-se ressaltar
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que os Latossolos de textura media compoem grande parte dos solos brasileiros.

Especificamente para a alfafa, duas considera?6es devem ser feitas quanto ao manejo da irriga?So. 
Antes do corte ou do pastejo nao se deve aplicar imediatamente dgua de maneira complementar. 
Lima vez que o umedecimento da camada superficial do solo nesse memento dificulta a colheita de 
forragem, predispondo o "mofo” no material colhido (no caso de corte) ou facilitando a 
compacta9ao do solo (no caso de pastejo). Durante a instala^o do alfafal, no inicio de 
desenvolvimento da planta (diferencia^o foliar), a aplica^o de £gua na cultura pode ser ate 
prejudicial, provocando crescimento superficial do sistema radicular. E recomendado que nessa 
£poca a planta tenha "deficit hidrico" de 5 a 7 dias, a fim de forpar sua fixa^o pelo 
desenvolvimento das raizes.

Sistemas de irriga^tlo

No Brasil, para a cultura da alfafa, pode-se utilizar irriga^ao por aspers^o e por superficie. A 
irrigat^o por superficie, apesar de ser urn metodo simples, e mais utilizada na cultura de arroz 
irrigado. Contudo, pode ser usado em alfafa, desde que a fonte de &gua esteja em urn ponto mais 
elevado e que a area de plantio seja bem sistematizada.

O sistema por aspers3o basicamente e composto por tubulates, aspersores e conjunto 
motobomba, para captar 3gua de determinada fonte e conduzi-la ate as plantas. E mais indicado 
para solos de boa infiltra^o (franco arenosos), que requerem irrigates mais constantes e em 
menor quantidade, a fim de n3o exceder a capacidade de armazenamento de dgua.

Os sistemas de irrigado por aspersao mais utilizados no Brasil s3o os convencionais (primeiro a 
ser utilizado e ainda o mais empregado) e n3o- convencionais (utilizados em situates especiais 
de solo, topografia, tamanho da area e outros).

Na aspers3o convencional, aplica-se a agua 3 cultura por meio de aspersores instalados ao longo 
de uma tubulate. E port3til, quando as tubulates de distribui^ao e as linhas laterals sao 
transportadas para v3rias posi^Ses na area irrigada. E fixa, quando as tubuIai^Ses de distribui^ao e 
as linhas laterals cobrem toda 3rea irrigada.

Atualmente, especificamente para pastagens, foi desenvolvido urn sistema de aspersao em malha, 
onde os pontos de subida da agua sao distribuidos geometricamente em toda area, inter!igados 
pela tubula?ao (Figura 1).

pontos de conexao de aspersores

«i •«»

V i11 11 i» «i«' * i 4 * <
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---- Linha lateral
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Agua (fonte): Conjunto motobomba
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Figura 1. Sistema de irrigate) por aspersao cm malha.

E um sistema fixo, em que se mudam de lugar apenas os aspersores. As tubulates sSo fixas a 30 
- 50 cm abaixo da superficie do solo e os pontos de subida sSo tambem de tubos de PVC, ficando 
"rentes" a superficie. As saidas sem aspersores s^o fechadas com tampa . de PVC tipo "caps". A 
linha lateral e constituida de tubos com 25 mm de diametro, enquanto que a linha principal 
50 mm. Por se tratar de material de baixo custo (baixa pressao), estima-se que, para a area de 10 
hectares, o custo desse sistema fica ao redor de R$ 1.500,00.

com

Os sistemas nSo convencionais sfto empregados em condi^oes especiais e dependem do 
capacidade de investimento do produtor. Neste grupo, destaca-se o canhao hidraulico e o pivo 
central. O canhao hidraulico e um equipamento, normalinente utilizado de forma portatil, 
instalado sobre linhas laterals, funcionando com pressoes que variam entre 40 metros de coluna de 
agua (mca) a 100 mca, cujo raio de a<?ao esta entre 30 a 100 m. Ja o pivo central, 
fundamentalmente, 6 constituido de uma tubula?ao metalica que se apoia em varias torres 
triangulares (depende do tamanho da area), em que s2o instalados os aspersores, promovendo 
irriga^ao uni forme em uma area de superficie circular. Essa tubula^o recebe agua de uma adutora 
subterranea, que vai ate o "ponto pivo" (dispositive central), de onde o sistema se move 
continuamente por dispositivos eletricos ou hidrdulicos instalados nas torres. Como salientado 
anteriormente, esses sistemas nSo-convencionais sao de alto custo, variando de R$2.500,00 a 
R$4.000,00 por hectare.
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A persistencia do alfafal esta diretamente ligada ao seu manejo, uma vez que a rebrota 
da planta se efetua as expensas de reservas de carboidratos das raizes e da coroa basal 
da planta, acumuladas durante 0 periodo de crescimento dos cattles. Esse piocesso 
ocorre da seguinte forma: a rebrota mobiliza os carboidratos das raizes e da coroa par. 
a parte aerea, diminuindo suas reservas, ate que nova folhagem seja capaz de sintetizar 
uma quantidade maior do que a consumida, a partir do que o processo se inverte.

Altura de corte ou de pastejo

Diversos trabalhos realizados com a cultivar Crioula mostraram que corte ou pastejo a 
8-10 cm de altura da superficie do solo promovem menor mobilizapao da reserva, 
com melhor desenvolvimento radicular, o que resultara em maior captapao de 
nutrientes, maior resistencia a seca e, principalmente, maior produce de forragem.

Expediente
Intervalo entre cortes ou pastejos

O primeiro corte ou pastejo da alfafa nao deve ser feito prematuramente, devendo ser 
realizado quando a planta estiver com flora^ao completa, para que, por meio da 
fotossintese, acumule maiores quantidades de reservas e apresente coroa e sistema 
radicular bem desenvolvidos. Normalmente, para as cultivares testadas no Brasil, 0 
periodo entre a semeadura e o primeiro corte, e de 70 a 80 dias.

A partir do segundo corte ou pastejo, recomenda-se observar o estadio de 
desenvolvimento da planta em que ha equilibrio entre produ^ao e qualidade, one ocorre 
quando ha 10% de flora^o. Essa fase na pratica ocorre quando visualrncnte se 
observant as primeiras flores no alfafal e varia conforme a epoca do ano. Durante 
outono-inverno (entressafra), esse periodo em media e de 35 a 42 dias, enquanto na
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primavera-verao, de 28 a 32 dias. Deve-se ressaltar que, apesar de as cultivates 
introduzidas no Brasil serem classificadas como pertencentes ao grupo 9 de grau de 
dormencia (sem repouso invemal), no periodo de invemo nao ha emissSo de flores e, 
quando esse fato ocorrer, recomenda-se que a alfafa seja cortada ou pastejada com base 
no tamanho da nova brota^o basal, ou seja, maior ou igual a 5 cm.
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No Brasil, ainda nao se tem 0 quadro definido do problema que as doenqas podem 
causar a alfafa. No entanto, em algumas culturas pode-se observer murcha bacteriana 
(Corynebacterium insidiosum), antracnose (Colletrotrichum trifolii), fusariose 
(Fusarium sp.), podridao das raizes (Phytophthora megasperma), rizoctonia 
(Rhizoctonia solani), pinta preta (Pseudopeziza medicaginN), ferrugem da folha 
(Uromyces striatus), mancha das folhas (Cercospora medicaginis) e mosaico da alfafa 
causado pelo pulgao, cujo agente causal e o virus do mosaico da alfafa.

No verao, em funqao das chuvas, altas temperaturas e umidade relativa, essas '.'oenqas 
sao mais evidentes na cultura. Apesar de a alfafa ser uma planta perene, grande numero 
de patogenos de raizes fazem com que a longevidade da planta seja apenas de quatro a 
seis anos.

As doenqas podem causar perdas significativas no alfafal e, ao contrario das pragas, sao 
de dificil identificaqao e controle, dispondo-se apenas do controle de sementes e 
tolerancia varietal.

Expediente

Durante a implantaqao da alfafa, os causadores de "damping-off (Fusarium spp. e 
Rhizoctonia solani) podem ser controlados pelo tratamento de sementes com Thiram 
(4,2 g/kg de sementes) e Iprodione (1,0 g/kg de sementes). Quando identificadas as 
murchas de caule ou hastes causadas por Fusarium sp., essas tambem podem ser 
eliminadas do alfafal, antecipando 0 corte ou o pastejo.
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Diversas pragas podem freqiientar e causar danos a cultura da alfafa, como a lagarta da 
soja (Anticarsia gemmatalis), a lagarta dos arrozais (Spodoptera frugiperda), 0 
curuquere dos capinzais (Mocis latipes), a lagarta mede-palmo (Rachiplusia nu), a 
lagarta da alfafa (Colins lesbia pyrrthothea), a lagarta elasmo (Elasmopalpus 
lignosellus), a vaquinha (Diabrotica speciosa), varies pulgoes (Aphis glossypii, 
Acyrthosiphum pisum) e outras. Em 1999, na regiao de Sao Carlos, no Estado de Sao 
Paulo, observou-se pela primeira vez, Aphis trifolii f. maculata. No mesmo ano, foi 
registrado pela primeira vez no Brasil Aphis cruccivora. Dentre as pragas mencionadas, 
as mais importantes para a alfafa sao os pulgoes. Todavia, em razao principalmente do 
uso da forragem na alimenta<;ao animal, deve-se evitar o controle quimico dessas 
pragas na cultura. Deve-se, optar por metodos preventivos (evitar infestaijao de plantas 
daninhas hospedeiras), culturais (prepare do solo, irrigagao), fisicos (antecipagao de 
corte ou pastejo com 0 aumento de determinada praga) e biologicos (preservaijao de 
inimigos naturais, como as joaninhas - Cycloneda sanguinea, alguns afideos - Aphideus 
spp., e uso de inseticidas biologicos - Bacillus thuringiensis).

Expediente

Durante quatro anos de cultivo na regiao Sudeste do Brasil, utilizando-se esses 
metodos, nao houve necessidade do controle quimico de pragas em alfafa, 
observando-se, ainda, maior presen^a de inimigos naturais na cultura.
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Sistemas de Utilizagao da Alfafa

Pastejo

Na forma de pastejo, alem de eqiiiiios e bovinos, outros animais, como suinos, ovinos e 
aves, tambem se alimentam de alfafa. Apesar de diminuir os custos da ejbeita da 
forragem, 0 pastejo e de dificil controle quanto ao aproveitamento, por causa do efeito 
do animal sobre a planta.

A implantavao do alfafal para pastejo e realizado conforme ja salientado anteriormente. 
Em razao do habito de crescimento da planta (ereto) e de suas caracteristicas 
fisiologicas, recomenda-se sua utiliza^ao em pastejo rotative, obedecendo as alturas e 
aos intervalos de corte ja especificados.

Expcdiente
Em paises onde e utilizada sob pastejo, a alfafa e excelente alimento para produce de 
carne e leite, principalmente por bovinos. No Brasil, no Estado de Minas Gerais, o 
paste de alfafa como alimento exclusivo para vacas de alta produgao suportou 3 
animais de 500 kg/ha, com media de produgao de leite de 20 kg/vaca/dia. No Estado de 
Sao Paulo, com alia lotagao animal (bovinos de corte), as cultivates Crioula (chilena) e 
Pioneer 5312 apresentaram bom desempenho quando pastejadas, em relagao a 
manutengao da produtividade e as caracteristicas associadas a resistencia ao pastejo, 
como numero de coroas e hastes. Normalmente, o pastejo rotative e realizado com um 
dia de ocupagao, e o periodo de descanso varia conforme a epoca do ano e a regiao.

Forragem Verde

Para evitar alguns inconvenientes do pastejo, como descanso (deitar em cima da
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planta), pisoteio e arranquio pelos animais, a alfafa pode ser simplesmente cortada 
manual ou mecanicamente, e oferecida aos animais no cocho. Por essa forma evita-se 
problemas de timpanismo, uma vez que a alfafa pode ser servida de maneira 
complementar apos os animais haverem pastejado forrageiras de menor qualidade.

Conforme visto anteriormente, a distribui^ao da produ?ao de alfafa em nossas 
condifdes permite que essa forrageira seja fornecida aos animais como forragem verde 
o ano todo.

Feno

Apesar da boa distribui?ao de forragem de alfafa durante o ano, o que poderia 
dispensar sen armazenamento, necessario em outros paises, em conseqiiencia de 
conduces climaticas adversas (neve), no Brasil a alfafa ainda e mais usada como feno. 
Possivelmente, esse lato se deve ao transporte para regioes onde a forrageira nao e 
cultivada, piincipalmente para alimenta9ao de eqiiinos de alto valor zootecnico 
haras, por exemplo.

No entanto, quando nao se observant determinadas praticas na fena9ao da alfafa. 
pode-se produzir pessima forragem, bem como podem ocorrer grandes perdas de 
materia seca. No Brasil, a fena9ao exige exposi9ao da forragem ao sol ate perda de 50% 
do peso, com posterior secagem do material espalhado a sombra. Na secagem a sombra, 
verifica-se que o amontoamento influi 
desenvolvimento de fungos, depreciando

O prepare do feno envolve as seguintes opera9oes: corte (manual ou mecanico), 
secagem e armazenamento. O corte deve ser teito pela manha, quando a probabilidade 
de ocorrencia de chuvas durante o dia e pequena. O ponto de enfardamento do material 
(prensagem) para posterior armazenamento ou transporte, na pratica, e observado 
quando, ao torcer com as maos uma quantidade de alfafa seca, nao se note umidade e 
que o material esteja quebradi90 (umidade entre 15 e 20%).

Verifica-se, dessa maneira, que a fena9ao de alfafa e conveniente apenas para 
produtores de forragem (comerciantes) que necessitam transporta-la para regioes onde 
ela nao e cultivada. Como ja salientado anteriormente, em razao da boa distribu^ao da 
produ9ao de forragem o ano todo, para cultivos em propriedades agricolas que usam a 
forrageira na alimenta9ao animal, a fena9ao de alfafa nao deve ser realizada, por causa 
do risco de se baixar a qualidade de forragem e, principalmente, pelo aumento do custo 
de produ9ao. Assim, sugere-se o corte para fornecimento aos animais no cocho, ou o 
pastejo rotative, com auxilio de cerca eletrica.

em

na qualidade do feno, propiciando o 
sua aparencia pela presen9a de esporos.

Ensilagem

Mediante o uso de aditivos ricos em carboidratos para melhorar a fennentafSo, a 
ensilagem da alfafa e pratica comum em paises cujas conduces atmosfericas, 
principalmente baixa temperatura e alta umidade, nao permitem a fena9ao.

Por sua vez, no Brasil esta pratica nao e recomendada nem difundida entre os 
produtores, em virtude das dificuldades que a planta apresenta para ser ensilada (alto 
teor de proteina e baixo teor de carboidrato), bem como pela inexistencia de maquinas 
apropriadas para essa pratica.
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Sistemas de Utiliza^ao da Alfafa

Pastejo

Na forma de pastejo, alem de equinos e bovinos, outros animais, como suinos, 
ovinos e aves, tambem se alimentam de alfafa. Apesar de diminuir os custos 
da colheita da forragem, o pastejo e de dificil controle quanto ao 
aproveitamento, por causa do efeito do animal sobre a planta.

A implanta^ao do alfafal para pastejo e realizado conforme ja salientado 
anteriormente. Em razao do habito de crescimento da planta (ereto) e de suas 
caracteristicas fisiologicas, recomenda-se sua utilizagao em pastejo rotaiivo, 
obedecendo as alturas e aos intervalos de corte ja especificados.

Em paises onde e utilizada sob pastejo, a alfafa e excelente alimento para 
produgao de carne e leite, principalmente por bovinos. No Brasil, no Estado de 
Minas Gerais, o pasto de alfafa como alimento exclusivo para vacas de alta 
produgao suportou 3 animais de 500 kg/ha, com media de produgao de leite de 
20 kg/vaca/dia. No Estado de Sao Paulo, com alta lotagao animal (bovinos de 
corte), as cultivares Crioula (chilena) e Pioneer 5312 apresentaram bom 
desempenho quando pastejadas, em relagao a manutengao da produtividade e 
as caracteristicas associadas a resistencia ao pastejo, como numero de coroas e 
hastes. Normalmente, o pastejo rotative e realizado com um dia de ocupagao, 
e o periodo de descanso varia conforme a epoca do ano e a regiao.

Forragem Verde

Para evitar alguns inconvenientes do pastejo, como descanso (debar em cima 
da planta), pisoteio e arranquio pelos animais, a alfafa pode ser simplesmente 
cortada manual ou mecanicamente, e oferecida aos animais no cocho. Por essa 
forma evita-se problemas de timpanismo, uma vez que a alfafa pode ser 
servida de maneira complementar apos os animais haverem pastejado 
forrageiras de menor qualidade.



Con forme visto anteriormente, a distribuigao da produgao de alfafa em nossas 

condigoes permite que essa forrageira seja fomecida aos animais como 
forragem verde o ano todo.

Feno

Apesar da boa distribuigao de forragem de alfafa durante o ano, o que poderia 
dispensar seu armazenamento, necessario em outros paises, em consequencia 
de condigoes climaticas adversas (neve), no Brasil a alfafa ainda e mais usada 

como feno. Possivelmente, esse fato se deve ao transporte para regioes onde a 
fonageira nao e cultivada, principalmente para alimentagao de equinos de alto 
valor zootecnico em haras, por exemplo.

, ' 0 entanto, quando nao se observam determinadas praticas na fenagao da 
alfafa, pode-se produzir pessima forragem, bem como podem ocorrer grandes 

perdas de materia seca. No Brasil, a fenagao exige exposigao da forragem ao 
sol ate perda de 50% do peso, com posterior secagem do material espalhado a 
sombra. Na secagem a sombra, verifica-se que o amontoamento influi na 

qualidade do feno, propiciando o desenvolvimento de fungos, depreciando 
aparencia pela presenga de esporos.

O prepare do feno envolve as seguintes operagoes: corte (manual 
mecanico), secagem e armazenamento. 0 corte deve ser feito pela manha, 
quando a probabilidade de ocorrencia de chuvas durante o dia e pequena. O 
ponto de enfardamento do material (prensagem) para posterior 
armazenamento ou transporte, na pratica, e observado quando, ao torcer com 
as maos uma quantidade de alfafa seca, nao se note umidade e que o material 
esteja quebradigo (umidade entre 15 e 20%).

Verifica-se, dessa maneira, que a fenagao de alfafa e conveniente apenas para 
produtores de forragem (comerciantes) que necessitam transporta-la para 
regioes onde ela nao e cultivada. Como ja salientado anteriormente, em razao 
da boa distribuigao da produgao de forragem o ano todo, para cultivos 
propriedades agricolas que usam a forrageira na alimentagao animal, a fenagao 
de alfafa nao deve ser tealizada, por causa do risco de se baixar a qualidade de 
forragem e, principalmente, pelo aumento do custo de produgao. Assim, 
sugere-se o corte para fornecimento aos animais no cocho, ou o pastejo 
rotativo, com auxilio de cerca eletrica.

Ensilagem

sua

ou

em



Mediante o uso de aditivos ricos em carboidratos para melhorar a 
fermentagao, a ensilagem da alfafa e pratica comum em paises cujas conduces 
atmosfericas, principalmente baixa temperatura e alta umidade, nao permitem 
a fenagao.

Por sua vez, no Brasil esta pratica nao e recomendada nem difundida entre os 
produtores, em virtude das dificuldades que a planta apresenta para ser 
ensilada (alto teor de proteina e baixo teor de carboidrato), bem corno pela 
inexistencia de maquinas apropriadas para essa pratica.

Mercado e comercializagao

As necessidades hidricas da alfafa estao entre 800 e 1600 mm por ano, 
dependendo do clima e do crescimento da planta nesse periodo. Em cada corte 
ou pastejo, as exigencias de agua dessa cultura sao semelhantes as demais 
(semeadura-colheita), com valor Kc (coeficiente cultural) de 0,4 apos o corte 
ou pastejo, aumentando para 1,2 urn pouco antes do proximo corte.

Manejo da irrigagao

O manejo da irrigagao e urn recurso para racionalizar a aplicagao de agua as 
culturas de maneira complementar. Requer certos procedimentos para 
determinar o tumo de rega (ffeqiiencia), bem como medir a quantidade de 
agua da proxima irrigagao (lamina de agua).

No Brasil, as dificuldades com a utilizagao de inumeras formulas para 

determinar a perda de agua das plantas por evapotranspiragao, por meio de 
varios metodos (balango de agua, balango de energia, aerodinamicos, 
empiricos de Thorntwaite e Blaney-Criddle e outros), tern levado os irrigantes 
a utilizar o manejo de agua com o maior erro do ponto de vista tecnico, 
economico e ecologico, que e o predeterminado, ou seja: aplicar 5, 8, 11, 12, 
15 ou "n" mm de agua (lamina de agua), a cada 3, 5, 7, 8 ou "n" dias sem 
chuvas (freqtiencia).

Para evitar essa pratica, foi desenvolvido o metodo EPS para se manejar agua 
de irrigagao, em vista de sua praticabilidade e principalmente facilidade de 
uso. Apesar de empirico, como os demais, envolve apenas dois parametros



ciimaticos, mas que respondem por mais de 90% da demanda hidrica das 
plantas: evaporate e precipitate) pluvial.

Manejo EPS da agua de irrigate: "quando a diferenpa entre a evaporacao do 

tanque classe A (ECA) e a precipitaqao pluvial (PRP), durante o 
desenvolvimento da alfafa, atingir valor igual ou pouco superior a 30 

aplicar agua de maneira complementar a planta (ECA-PRP 3 30 mm), 
determinando-se a frequencia de irrigapao; para Latossolos de textura media a 

quantidade de agua a ser aplicada deve ser de 16 a 21 mm nos primeiros 20 ’ 
cm de profundidade, que e a capacidade de armazenamento de agua desses 
so os, determinando-se a lamina de agua". Deve-se ressaltar que os Latossolos 

de textura media compoem grande parte dos solos brasileiros.

mm,

Especificamente para a alfafa, duas considerapoes devem ser feitas quanto ao 

manejo da irrigapao. Antes do corte ou do pastejo nao se deve aplicar 
imediatamente agua de maneira complementar, uma vez que o umedecimento 

da camada superficial do solo nesse momento dificulta a colheita de forragw 
predispondo o "mofo" no material colhido (no caso de corte) ou facilitando a 

compactapao do solo (no caso de pastejo). Durante a instalapao do alfafal no 
imcio de desenvolvimento da planta (diferenciapao foliar), a aplicapao de agua 

cultura pode ser ate prejudicial, provocando crescimento superficial do 
sistema. radicular. E recomendado que nessa epoca a planta tenha "deficit
hidrico" de 5 a 7 dias, a fim de forpar sua fixapao pelo desenvolvimento das 
raizes.

em

na

Sistemas de irrigagao

No Brasil, para a cultura da alfafa, pode-se utilizar irrigagao por aspersao e 

por superficie. A irrigagao por superficie, apesar de ser urn metodo simples, e 
mais utihzada na cultura de arroz irrigado. Contudo, pode ser usado em alfafa, 
desde que a fonte de agua esteja em um ponto mais elevado e que a area de 
plantio seja bem sistematizada.

O sistema por aspersao basicamente e composto por tubulagoes, aspersores e 
con junto motobomba, para captar agua de determinada fonte e conduzi-la ate 
as plantas. E mais indicado para solos de boa infiltragao (franco arenosos), 
requeicm irrigagoes mais constantes e em menor quantidade, a fim de nao 
exceder a capacidade de armazenamento de agua.

que



Os sistemas de irrigagao por aspersao mais utilizados no Brasil sao os 
convencionais (primeiro a ser utilizado e ainda o mais empregado) e nao- 
convencionais (utilizados em situagoes especiais de solo, topograiia, tamanho 
da area e outros).

Na aspersao convencional, aplica-se a agua a cultura por meio de aspersores 
instalados ao longo de uma tubulagao. E portatil, quando as tubulagoes de 
distribuigao e as linhas laterals sao transportadas para varias posigoes na area 
irrigada. E fixa, quando as tubulagoes de distribuigao e as linhas laterals 
cobrem toda area irrigada.

Atualmente, especificamente para pastagens, foi desenvolvido um sistema de 
aspersao em malha, onde os pontos de subida da agua sao distribuidos 
geometricamente em toda area, interligados pela tubulagao (Figura 1).

Figura 1. Sistema de irrigagao por aspersao em malha.

E um sistema fixo, em que se mudam de lugar apenas os aspersores. As 
tubulagoes sao fixas a 30 - 50 cm abaixo da superficie do solo e os pontos de 
subida sao tambem de tubos de PVC, ficando "rentes" a superficie. As saidas 
sem aspersores sao fechadas com tampas de PVC tipo "caps". A linha lateral e 
constituida de tubos com 25 mm de diametro, enquanto que a linha principal 
com 50 mm. Por se tratar de material de baixo custo (baixa pressao), estima-se 
que, para a area de 10 hectares, o custo desse sistema fica ao redor de 
R$ 1.500,00.

Os sistemas nao convencionais sao empregados em condigdes especiais e 
dependem da capacidade de investimento do produtor. Neste grupo, destaca-se 
o canhao hidraulico e o pivo central. O canhao hidraulico e um equipamento, 
normalmente utilizado de forma portatil, instalado sobre linhas laterals, 
funcionando com pressoes que variam entre 40 metros de coluna de agua 
(mca) a 100 mca, cujo raio de agao esta entre 30 a 100 m. Ja o pivo central, 
fundamentalmente, e constituido de uma tubulagao metalica que se apoia em 
varias torres triangulares (depende do tamanho da area), em que sao instalados 
os aspersores, promovendo irrigagao uniforme em uma area de superficie 
circular. Essa tubulagao recebe agua de uma adutora subterranea, que vai ate o 
"ponto pivo" (dispositive central), de onde o sistema se move continuamente 
por dispositivos eletricos ou hidraulicos instalados nas torres. Como salientado



anteriormente, esses sistemas nao-convencionais sao de alto custo, variando 
de R$2.500,00 a RS4.000,00 por hectare.
Coeficientes tecnicos

Na Tabela 6 encontram-se as variaveis (equipamento, coeficiente-horas/ha, 
quantidade e unidade) de services e insumos que compoem os custos de 
produgao de implantagao, do manejo e da colheita da alfafa.

Deve-se salientar que os dados da Tabela 6 servem somente de referenda para 
determinar os custos com a cultura no Brasil.

No Norte do Parana, em 1990, verificou-se que o custo final do feno de alfafa 
foi de R$ 0,12/kg, originado de um custo de implantagao de R$ 1.269,25/ha, 
que a principio e considerado alto, porem e valido para 4 anos (R$ 
317,21/ha/ano), periodo considerado de durabilidade do alfafal, bem como 
para a media de produtividade de 13,5 t de feno/ha/ano (materia seca). Se 
considerarmos que o valor de implantaqao da cultura pode ser diminuido, se 
instalada em solo de melhor fertilidade natural e com pH mais alto, 
aumentando inclusive sua durabilidade de 4 para 5 anos, e que essa 
produtividade seja de 18 a 20 t de feno/ha/ano, esse custo pode ser 
significativamente menor.

Baseando-se tambem nos dados da Tabela 6, constatou-se na regiao Sudeste, 
no ano de 2000, que o custo do feno de alfafa foi de R$ 0,10/kg, 
correspondendo a produtividade de 17,5 t/ha/ano. Nesse mesmo alfafal, 
utilizando a fDrrageira em pastejo (materia verde) e nao como feno (materia 
seca), esse custo foi reduzido, sendo de R$ 0,02/kg, com produtividade de 
79,5 t/ha/ano de materia verde.

Tabela 6. Custo de produgao da alfafa no Brasil. 
Implantaqao da cultura 

Serv^os Equipamento Horas/ha
Quantidade

Manutengao terragos Trator 90 CV 0,50 
20,0

Aragao Trator 90 CV 2,78
Gradagem (3 x) Trator 90 CV 0,63 
galinha) t 10,0

Insumos Unidade

Sementes kg

Inoculante kg 0,8
Adubo Organico (esterco



Calagem Trator 70 CV 0,36 
(Termofosfosfato) t 0,4
Aduba9ao Quimica Trator 70 CV

Adubo Quimico

0,36 Calcario t
4,0

Herbicida PREAduba^ao Organica Trator 70 CV 0,50 
litro 2,0

Semeadura Trator 70 CV 0,95
Irrigagao (3 x)
Aplicagao Herbicida (2 x) Trator 70 CV 0,36
Manejo da cultura
Servigos Equipamento Horas/ha

Quantidade

Herbicida POS litro 1,0
1,00

Insumos Unidade

Aplicagao
Herbicida (4 x) Trator 70 CV 0,36 

3,000 
Aplicagao
Inseticida (4 x) Trator 70 CV 0,36 

litro 1,240 
Adubagao em
cobertura (5 x) Trator 70 CV 0,36 

0,400
Irrigagao (12 x)

Herbicida PRE litro

Herbicida PRE e POS

Herbicida POS litro

Cloreto de potassio 
Inseticida-lagarta (2 x) Kg 0,050
Inseticida-pulgao (2 x) Kg 
Sisal-amarrio feno

0,50 Kg 150,000

0,103 
Kg 2,270

Colheita
Servigos Equipamento Horas/ha
Corte (9 x) Trator 70 CV 0,80
Enleiramento (9 x)
Recolhimento (9 x)
Frete (intemo) (9 x)
Enfardamento (9 x) Trator 70 CV 1,00 
Adaptado de Honda & Honda (1990).

Trator 70 CV 0,66
Trator 70 CV 0,50
Trator 70 CV 0,30

Dessa maneira, verifica-se que os custos de produgao da alfafa estao 
relacionados com a escolha da area para ser implantada, o nivel de tecnologia 
utilizado, e principalmente, de como sera utilizada na alimentagao animal, ou 
seja, pastejo, forragem verde fornecida no cocho ou feno
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c

Calagem: opera^ao para corrigir a acidez do solo, por meio de calcarios 
(dolomitico ou calcitico).

Clima: conjunto de condigoes metereologicas (temperatura, precipita^ao 
pluvial, umidade, e outras) caracteristicas de determinada regiao da superficie 
terrestre.

Comercializa9ao: e o ato de se permutar, trocar, comprar e vender produtos 
valores.

ou

Cultivar: designa^o comum as variedades de plantas economicas (alfafa: 
ciltivar crioula).

D

E

Epoca de semeadura: e o periodo do ano recomendado para se instalar 
determinada especie vegetal economica (alfafa, feijao, arroz, soja, milho, etc.).

Estiagens: periodos sem precipitagao pluvial (chuvas) que ocorrem durante o 
ano.

F

Feno: e a pratica de de desidratar a forragem, afim de armazena-la.

Fertilizagao: operagao para corrigir os nutrientes do solo, por meio de adubos 
v/b P> K, Ca, Mg, S, Zn, Mo, etc.).

G

H

Herbicidas: produtos quimicos utilizados no controle de plantas daninhas.

I



Jnoculagao de sementes: fomecimento de nitrogenio as leguminosas por meio 
da fixagao biologica (alfafa: Rhizobium melilotti).

Irrigagao: e a aplicagao de agua de maneira complementar as plantas, durante 
periodos de estiagens.

J

K

L

Leguminosas: especies vegetais dicotiledoneas, da ordem das resales, que 
engloba arvores, arbustos, ervas e trepadeiras de folhas compostas e 
estipuladas e flores vistosas.

M

Manejo: praticas culturais agricolas (capinas, altura de corte, adubagao e 
cobertura, intervalo entre cortes ou pastejo, etc.) empregadas no cultivo de 
determinada especie vegetal economica.

Mercado: e a relagao estabelecida entre oferta e demanda de determinado 
produto e/ou servigo e/ou bem.

N

O

P

Pastejo: ato dos bovinos comer ervas proprias, a sua alimentagao.

Plantas daninhas: especies vegetais que presentes em areas cultivadas, 
resultam na redugao de produtividade (agricultura).

Prepare do solo: ato de escarificar a superficie terrestre (aragao, gradagem, 
subsolagem) para melhorar a "cama" da semente.



« »

Q

R

Sementes: estrutura dos vegetais que conduz o embriao, envolvida quase 
sempre por urn tegumento (casca).

Silagem: e a pratica de se compactar a forragem (anaerobiose), afim de 
armazena-la.

Solo: parte superficial da terra, na qual se encerram materia organica, 
elementos minerais e mircrorganismos, que determinam sua qualidade 
produtiva (agricultura).

T

U

V

W

X

Y

Z

j
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