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Relatorie apresentade ao Exme Snr. 

Dr, Diege Alves de Melle, D.D, Dire- 

tor Interine da Escela Superier de 

Agricultura e V'ater:lnar:la do Bstade 

. de Minas Geraes. 

Exme Snr, Dr. Diege Alves de Melle 

DeDs Direter Interine da Escela Superier 

de Agricultura e Veterinaria de Estado de Minas Geraes. 

INTRODUGAQ - 

Em cumprimente 4s dispesig@es de art. 130,alinea 8, de nesse regu - 

lamente, temes o praser e a henra de passar &s ma®s de V, Excia e circuns- 

Ve, come professor centratade a principie, e, depeis come prefesser auxil i=” 

ar de Departamente de Agrenomia d' este Estabelecimente. 

19 SEMESTRE - . 

. Preliminarmmte' cumpre-nes declarar' que ne exercicie das nessas fun- | 

9335, precurames, animades des melheres propositn's' sempre dar o maxime de 

bea vontade ae§trabalheg erientande-os não só peles censelhes dos mais au- 

torisados'como tambam'pells principios de meral, da justiga e da abnegagdo. 

Ne decerrer do primeire semestre, alids periede de adaptagde aes tra=. 

balhes e ae regimente interne da nessa Bscela, cenfiou-nes a ilustrada Dire — 

toria efetiva os curses de Maq-uina.s Agricelas para o Medie e Superier e o 

de Agrenemia para e Rundamental @ D, Ni este curte perisde, em se tratande duv 

curses de Ma.c;uinas Agricelas, lutames com as naturaes dificuldades decerren = 

tes da falta de materi.a.l_, bem ceme cem a falta de ebras para censultas, con- 

tude, foi dade e que se impunha ceme mais necessario aes subsequentes esí:udn ! 
» 

de Superier e Medio, Não pudemos, entretmber, nes estender detalhadamente ne | 

& alguns elementos da turma. 

De passagem, devemas acentuar a V. Excia que n!essa ocasife femes o 

brigades a permanecer: - sempre & distancia da turma para assegurar a bda a 

menia das aulas e, em censequencia, não legrames possição de simpatia en 

tre os alunos. * 
a ? 

. e Si D ã a lac icA 
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com satisfação.o grau elevado de aprqveitamentn que pudemos observar 

entre os zlunos, cuja maiorieg revelou a perfeita nogzo das responsabili- 

dades e do belo ensejo gue ora lhes concede a nossa Escola, Alias, es- 

tas nossas observagBes con fdrmam cabalmente, o pensamento j& demonstrado 

da Diretoria efetiva, cujo largo descortinie c®do divisou, felizmente, 

a extraordinaria importancia desses cursos na vide agricola do país. 

L1 SEVESTRE 

Ao terminarmos os trabalhos do primeiro semestre' fomos distingui=- 

dos pela dignissima Diretoria efetiva com o honroso convite pata auxi- 

liar do Departamento de Agronomia. Cabe-nos de inicio, registrar aqui 

os néssos sinceros agradecimentos ao Exm? Snr., Dr, Diogo Alves de Mello, 

DD. Chefe do Departamento de Agronomia, pela bda vontade sempre manisfe- 

tada enstsuperiores inter®sses do departamento e pelas experimentados 

conselhos tecnicos com que sempre procurou orientar os trabalhos a nos- 

80 cargo. 

Quanto 4s aulas de Agronomia’podngs‘felizmente, assegurar a V.EX. 

que não houve irregularidade alguma, tendo sido exgotada toda a materia 

constante em programa e os trabalhos corridos na melhor ordem possivel. 

Não podemos, entretanto; deixar de lementar a estreitêsa do tempo, o que 

nos obrigou a passa.r‘ sucintamente' sobre algumas culturas de grande impor- 

tancia. 

Para orientagio de V-Ex., damos a seguir o movimento estatisticow es- 

colaz) divididoçem dois semestres e que foi o seguinte; 

Primeiro semestre: 

cursos Mater.. N9aulas N%alun, N2aprov. Nºreprovs Nºabamd.  Ouv. Fregá 

FL CD  Agricul. 87 27 14 1 6 6 98,0 

M3 op. Magq.agr. 34 12 . o o X 98.8 

E Vaq. Agr. 34 200 o 5 1 4 99,3 

‘Segundo semestre: 

Cursos Mater. N2aulas N9salun, N2aprov. Nºreprov. W2aband. Quvs, Ireª_ 

E AB  Agricul. B 25 21 2 2 o 98 ?' 

F2 CD Agricul. 78 24 13 4 “ o 

Total 311 aulas 

« 3
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REUNIÕES GERAIS 

Durznte o ano letivo tivemos a opprtunidade de dirigir a palavra 

a0s serhores alunos nas reunides gerais regulamentares, por diversas ve- 

zes e nelas focalisamos os seguintes assuntos que nos pareceram de espe- 

cial importancia;: 

1= A influencia do bom carater, aliado & cultura em bem da coletividade, 

II-A' fazenda sob o ponto de vista economico e como podemos melhora-lo. 

1II-Como se reduzir o custo da produção. 

1V- Olvaelor das associagtes de classe na defeza dos direitos da lavoura. 

| SEMANA DOS TFAZENDEIROS 

Nessa semana, cujos trabalhos constituem uma das mais notaveis o= 

bras da nossa Escola, foram-nos confiados os trds cursos seguintes:. Pre- 

paro do sólo, plantio mecanico e cultivos e cultura do fumo. Os dois 

primeiros foram muito concorridos, tendo tido o seguinte movimento: 

Preparo do sélo Plantio mecanico e cultivos 

I.aula 6 presenças 1 aula 8 presengas 

: $ e 10 s 11 w 2 - 

L 22 ” EE ” 24 * 

IV 21 * SE 22 2 

v ” 20 ” 

Ao todo conseguimos uma frequencia de 43,4 % o que excedeu a's nos- 

sas expectativas. 

Quanto ao curso de mmo‘por uma interpretagao erronia, os snrs. 

fazendeiros interessados não se apresentaram no local combinado para a 

partida para Ubá, conforme aviso prévio. 

Tivemos o ensejo de hospedar, em nossa casa, dois fazendeiros e 

diversos jantaram conosco, 

CARTAS 

Além das informações verbalmente, respondemos a 16 consultas por 

cartas, constantes das culturas segu:l.ntes, atualmente a nósso cargo: 

Algodão, Fumo, Mandioca, e Batatinha, 

SEMBSITES DISTRLIBUIDAS 

Deixemos de relatar, embora seja de mdssa alçada, pór se achar a 

cargo de outrem, 



DEPART AMENTO 

Para interesse geral, fo ramós trabalhos divididos, obedecendo ao 

criterio das especialisações como estimúlo, Assim, foi-nos confiado o 

seguinte grupo de plantas: Fibrósas, tuberósas ; fumo.e girassol, Cons- 

tantes desse grupo tem o Departamento as seguintes culturas sob nossas 

responsabilidades e superintendidas pelo Catedratico Chefe. O algod'âo, 

alguns exemplares de rami', mandioca, batata doce, batatinha, girassol e 

fúmo, Por se enquadrar nesse: grupo de plantas altos interesses do Es- 

tado, damos a seguir o nósso pensamento sugeito, naturalmente, 4s emen- 

das dos mais autorisados. 

ALGODÃO 

Porhora, por falta de auxiliares efetivos, não poude o Departamen- 

to realisar trabalhos cientificos sobre esta cultura. Contudo, dada a 

imortancia que vem assumindo para a economia brasileira esta cultuta e a 

responsabilidade da Escola nos destinos da Agriculture do paíe, entendemos 

que É chegado o momento de se iniciar trabalhos experimentais para a mon- 

secução dos seguintes dados sobre a cultura: custo de prodigdo, produção 

média por hectare, comportamento das melhores variedades, melhoramento 

das qualidades intrinsecas e organoleticas das fibras e finalmente gobre 

a adaptáção de variedades de alta linhagem ao nosso ambiente. Neese pro- 

posito, contamos reunir todos os dados que oportunamente, nos forem per- 

mitidos observar, 

Estado das culturas - Otimo desenvolvimento, Foram plantadas três varie- 

dades nas arias seguintes: 

Variedade Campo Aria 

Cleveland Stand 1.830 ms2 

Delphos Primeira gréta 9.455 ms2 

Texas Estrada zootecnia 518 ms2 

Com o objetivo de observarmos como.se comporta uma variedade de 

fibra longa no nosso ambiente, plantamos um canteiro de 37,5ms por 2,5ms 

do algodao Maarad. 
. 

- 
MATDLIOCA 

Tendo sido iniciade, no ano anterior um trabalho experimental so- 

pre metodos de plantio, e não tendo sido concluido por motivo que desco= 

nhecemos, renovamos a conselho do Chefe do Departamentosa mesma expe= 

— s 
ã : 
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riencia este ano. Jodificamos ligeiramente apenas o numero de ares que 

foi aumentado visando assegurar completo exito dos trabalhos. 

Plano - Deperminar: 

a) Conveniencia quanto & produgéo, do plan- 

tio de ramas em pé com 70cms. 

b) Plantic de ramas com 15 e 30 cms afim de 

se conhecer a produgao. 

2 27 5 
E 18 6 Experiencia em triplicata 

+ Ares de s x20ms 
DA 99 7 e 

= Distencia entre eles, 1,50ms. 
A 20 8 g 

— k = Distancia de pé a pé, lxlm. 

21 Í 9 

22 10 
Complemento da experiencia- Verificar si o 

s i 23 i 11 plantio de menivas já brotadas tem influen- 

3 24 12 cia na produção e no ciclo de desenvolvi- 

mento, como afirma certo autor. 

Verificação de maenivas sengreadas no enraizamento. 

Observações- Plantio em 18-8-33. Os ares de manivas de l5cms j& apre- 

sentarem uma fálha média de 8% - Os demais, nenhuma felha. 

Estedo de desenvolvimento - timo.-2-EXPERIENCIA AOS 60 DIAS-9- 



P o 

EXPERIENCIA A0S 110 DIAS 

‘ EXPERIENCLA AOS 110 DLAS 

Are de menivas de 1l5cms Are de manivas de 30cms 

Conguanto esteja correndo magnificamente a experiencia em aprego, 

não podemos registrar aqui dado algum por rão termos ainda terminado & 

experiencia. 
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Além desse trabalho experimental tem o Departamento diversos. campos 

plantados com mandiocas para consumo interno, distribuidos da seguinte 

meneira: 

Variedade Campo Arie 

Nata fome Stand 10.080 ms2 = 

Sebard e Pão do Chile Stand B.432 ms2 : 

Javaneza 

Sabard 

Pão do Chile 

Estado das culturas - ótimo desenvolvimento. 

BATATIVHA 

Com o fim exclusivo de conservag@o das variedades plantamos as se- 

guintes arias:: 

Locel Aria 

Primeira gréta 408ms2 

Estr.da zootecnia 510ms2 

Estado das culturas - bom. 

BATATA DOCE 

A conselho do Exm@ Snr- Chefe do Departamento, abandenamos duas 

variedades forrsgeiras que não apresentaram resultados satisfatorios. Es- 

tas variedades foram a 182 e Vira-terra. Para o proximo plantio fizemos 

sementeira para produg@o de rama, das seguintes variedades: Dahomay, 14 

e Rainha,. Estado das sementeiras - étimo, 

GLRASSOL 

iguelmente com o fim exclusivo de manter as variedades cultivadas 

na Escola, fizemos o plantio das seguintes:;veried 

Variedade Campo Aria 

Rajado Proximo & lenharia 1.059ms2 

Preto Primeira gréta 408ms2 

Estado das culturas - ótimo. 

FUMO 

Dada a colocação da Escola na zora da mata, cabe-lhe a responsabi- 

lidade imediata dê determirar todas as possibilidades desta cultura, o- 

rientando os produtores na consecução do tipo que lhes proporcione maio- 

res vantagens. 
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A nosso ver, consideramos a produção do fumo de folha no Batedo, como u- 

ma das suas grandes possibilidades economicas. Requer, entretanto, estu- 

d9s acurados e altamente especialisacdos para se tornar uma realidade. Pa- 

ra alguns constitue a nossa afirmação mera utopia, entretanto, não deverr;os i 

nos esquecer que muitas regiões do mundo' consideradas primitivemente impro 

prias para essa cultura, depois de sucessivas experiencias, orientadas de 

acordo com a complexidade, determinada pelas influencias do sole, do cli= 

ma, dos caracteres geneticos, da adaptagio do meio ambiente, e dos metodos 

culturaes e -cientificos na consecug@o da boa folha, tornaram-se as regiões 

mais afamadas. 

Com o fim de iniciarmes os primeiros passos para a realisagao 

de experie'ncias‘no proposito de se observar o teor de mel na folha dos pé's 

desenvolvidos em solos diversos e adubados quimicamente, pedimos de Ub4 al- 

gumas sementes. Fornecerem-nos as seguintes variedades: Kentucky, Matien- 

se, Virginia x Azul e etc. Infelizmente, nZo tinham variedades puras do ti= | 

po de folha. J& foram semeadas e se nao surgir imprevistod, teremos mudas i 

necessarias para o nosso plano. 

Devemos szlientar aéui gque, embora sejam de primordial impor = 

tancia as condigGes de sole e clima na consecugdo dos tipos finos e nota- 

damente no de folha, alimentamos a esperanga de, forgando um pouco as in = 

fluencias do clima, conseguir resultados satisfatorios, 

Com um solo proprio' com uma tigorosa selegao para garantir fi- 

xos os caracteres tipicos da ve.'riedb.de, bem comoy nos servindo dás meto- 

dos cientificos para evitar abundancia de mel e se conseguir as boas qua - 

lidade&da folha, acreditamos ser possivel -que o tipo folha possa se de- 

senvolver com vantagems. 

SUGESTÕES. 

Comquanto hajam corrido normalmente os trabalhos: do Departa - 

mento, lembramos para boa harmonia e maior eficiencia das zulas praticas, 

a conveniencia de ser aumentado o material de campo destinado &s mesmas. 

Na impossibilidade disso, pelo menos que os orarios de aulas praticas 

dos diversos cursos não conincidam. 
» 

OUTROS ASSUNTOS. 

A pedido de DD. Diretorie !nterina, demos um mes de aulas de por- 

rrugl?ea para o curso Fundamental, durente o impedimento do professor cfetfi:vo 
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 " na Colom - 

* paises da America Centra.‘l.’ ; 

com proces s0 de mudas ar- 

randadas com a pelota dê 

terra(Pi - ' 'F lon). Tivemos o~ - 

casião de 1 h verificar que o 

Brasil é ' “ o unice pais pzjo 

dutor de i café no mundo gue | 

adota ain-] = '._«da o sistema de À 

plantio dd Teto na Gova. — 

.PUBLIC AÇÕES 3õ 

Por acasião da Semana dos mzendeiros,redigimoa as duas circula:jes 

const'ãntes dos respectivos cursos dados e que para seu governo juntamos ao 

presente. 

Pretendemos mandar publicar ne proximo mês de Janeiro,no Boletim de 
J 

Agricultura Zeotecnia e Veterinaria da Secretaria de Agricultura de Minaw 

Geraes, um artigo sobre o.Custo de Produção. Ainda outro sobre Replantas de - 

Café na mesma revista e na revista especialisada de café (BN Cu)ie 

EM TEMPO 

12 SEMESTRE 

Carfé. 

Por um entendimento pessosl com a DD, Diretoria efetiva, prestamos . i 

por algum t-empo’nossos trabalhos no Serviço de Café da Escola. 

iniciando o vesto plano experimental organisado pelo Bxm@ Snr Dr, J. 

40cma'apre 

veis vanta 3 A j É Ú igens "sobre os de 
| t é 

mais, não | 

D ‘E sentou :Lucnnta-í_: 

só sobre o ponto 

de vista tecnico, como o -:- 

conemice. i ALiás, cousa seme- 
| ~ lhante, po | rém não igual';lá 

fazem la “ mais.de 10 anos 

{ bia, Venezuelae 

Para uun-_" trar as minhas - 

palavras; i Jjunto uma foto- 

BS SE ) . 



grafia de preconisado processo aos 8 mesês de Idade, isto é, um fiee de ger: 

minação e 7 de desenvolvimento . 

";\ nosso ver, mais um ano de experiencias & o bastante para se tirar 

conclusdes irrefutaveis 1 bem como para aperfeigoal-o tecnica e economivamen -x; 

te. : '1 

afastamo-nos dos trabalhos,6 e dal, não nos cabe emitir pensementos sobre. 

Não nos sendo possivel continuar com a assistencia que vinhamos dando,“i 

' “ 

$ 
as experiencia posteriores, i 

: 
MATDLIOCA 1 

* Toram introduzides pate observação as seguintes variedades: Fão, Para- 

guai, Branca, Castelinha, Rosa, Palma, Amarela, Vassorinha, plantadas em 10 i‘ 

de Maid de 1933. Ainda foram introduzidas as seguintes variedades: Sinhé es- j 

tê na mesa, Capim e Sabaré rama torta, que foram plantadas em 29 de Agosto Í 

de 1933. Í 

cavcLusio 
oó 

Sendo apenas o que nes ocorre relatar ap terminar"fiste' pedimos releve.r-! 

as nossas feltas que por ventura tenham sido verificadas, e ao mesmo tempo, Í 

renovamos 08 nossos sinceros agradecimentos ao Exmo. Snr. Dr. Diego Alves de 

Mello , pelo muito que fes no intuite de nes auxiliar. Estendendo as nossa 
\ 

sinceras hemenagens de agradecimentos ao Exme. Snr. Dr. J. C. Belo Lisbbda DD.'ã 

Diretor efetivd.pelaa provas de simpatia, aprege e considerag@o com que no 

dist'iguiu durante o ano letivo, temos o praser e a honra de apresentar 4 Ve í 

Excia \ 66 nossos protestos da mais alta estima é distdinta consideragfo. 1 

Qu. 4 a,ax/âp ; em lach Bra = 

íl 

: 
j 
| 

3 
1 

L 

“ . 2 
º 

- ” 
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ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA E VETERINARTA DO ESTADO DE MINAS GERAT. 

Circular nº.84, 
- A Y BLANTAÇÃO MECANICA E CULTIVOS 

" 0 barateamento do custo da "odução ¢ 2 melhoria dos produtos conj tituem, sem duvida, ‘as_maiores ocupacoes da lavoura,no momento. A concurremcia impoe-lhe a orodugao econcinica e as maguinas agri- n colas oferecem esta importante vantagem ao fazendeiro, Além de reduz: - rem o custo da producao pela metade , no minimo, comparado com o da en- xada, elas:dao às plantas um solo adimiravei, poroso e de infiltragao facil das aguas, o que constitue um fato de rrande importancia para as plantas, por ser a agua um elemento vital e o veiculo condutor dos a- limentos para as mesmas. 
Elas tém a mais acentuada influencia nos principais objetivos da Agricultura racional, isto &, fazem produzir muito, bom e barato,ofe- recendo ainda outras vantagens de grande valor para o fazendeiro,como sejam: trabalho de plantio e cultivos oportunos, mais suaves e de di- minuirem as dificuldades decorrentes do grande numero de bracos nas fazendas. Por esses e outros motivos, considero as maquinas agricolas como a melhor auxiliar do fazendeiro, cujos trabalhos sao eficientis~ simos., 

. Plantio mecanico:-Nas culturas mais importantes, como sejam: milho,al- godao, feijao, arroz e algumas leguminosas, esta operags0 S= Tecomen- d2 principalmente, porque as semeadeiras plantam: 
&) a uma profundidade uniforme; 
b) com espaâos regulares (vantagem para o cultivo); ¢) com rapidez e, portanto, com economia, 
d) nas épocas oportunas. 

: O emprego das semeadeiras exige, entretanto, um solo bem prepara- do e pessõa habilitada. Dos diversos tipos de semeadeiras, as de uma fileira "John Deere", prestam-se adimiravelmente para as nossas neces- sidadss e para um maior numero de especies de sementes. Cultivos:-0s cultivadores sao depois do arado e da grade, as maquina‘ mgis importanteg para o fazendeiro., Sao exccocionais os seus trabalhc ; nao s0_porgue dao &s plantas um solo poroso, filtravel e de bda cons- tituigao fisica, como tambem, por reduzirem ocnsideravelmente o cus- to da produgao. Um cultivador faz o servigo nor 10 enxadas, agrescen- tado de grande economia de despeza e ainda, . . maior perfeiçao. FinS dos cultivos:- Destruiçao do mato; 
Conservar a humidade; 
Chegar terra ao vé da pianta; 
Atenuar as erosoões; 
Arejar o tarreng, ó Em geral 3 a 4 cultivos oportunos sao suficientes para as culturas principais. As cultivações para conservaçao da humidade devem ser feita após as chuvas e preferivelmente, depois do primeiro dia de sol. Nunca se deve cultivar com chuva. As primeiras cultivaçoes devem ser frequentes e não permitir que o mato se desenvolva. Tipos de cultivadores:- 

Manuais; g Os fins gerais de todos os cul- 
de enxadas;) tivadores sao os mesmos, entre- 
de molas; . ( tanto, a preferencia de cada um 
de dentes; g é determinada pelas coniiçoes 
de discos. do solo e pela cultura que se ex- 

plora, Cfusto dos tratos de um alqueire-de milho - tipo 30.900:- Enxada: 22 serviços a 43000 - 88 000 
2 capinas a 88$000 -176$000 

Cultivador: drea cultivada por dia seevmmmmemeno=--21,040 mS2. : custo do trabalho------ por dia-------- 7$310. Custo do t.. 
Empregado ------ 5$000 balho de 4 Depreciacao----- $810 cultivadorc~ Aluguel do burrol$ps00 - 74310 num alquei? e 

% . a 10$730 : Conclusao:- 176$000 menos 42$920 é igual ¢ .<. 080, 42$920 de economia, p v
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COL. SUPERIOR DE AGRICULTURA E VETERINARTL DO ESTADO DE MINAS GERAT ' 
«Circular nº.í $ omo u- 

: 
. A.3-Nova edig .- 

Y PFEPARO DO SOLO - . . estu- 

O preparo conveniente do solo representa um dos fatores de eho. - & le. Pa- 

me influencia no bom desenvolvimento das culturas. Um solo bem prepo &. 

rado siguinifica inteiro sucesso nas cultivagoes pecanicas. , * devemos 

‘ Todo esforgo e despeza empregados na 2 quisigao de uma boa semen- 

te pouca influencia tera si nao tiver o cu'dado de se preparar convea- ;e impro 3 

nientemente o solo. ‘08 solos bum preparu’ . fornecem as plantas a5 , É 

condiçoes negessarias para ¢ seu desenvoit. ento satisfatorio e como 1das de 

a frutificacao e uma consequencia da reseivd de nytrigao, pode-se f 

afirmar que o Solo bem preparado aumenta ¢ producao, alem de propor= o ol ¥ 

eionar, o preparo do solo, aos srs.fazendeiros, as seguintes vanta- 1 

gens: & 
metodos 

a) diminuigao dg numerc e empregados; 

) maior produçao por areas, 2 regides 

¢) melhoramento e conservacao da fertilidade do solo; 

d) os cultivos tornam-se mais leyes; . 

o) dd ás culturas as tres” condigoes vasicas para o bum desen- 

volvimento t- ar, calor e humidade. 
isação 

0 preparo do solo requer maquinas simples e de -pregos 40 alcan- - - 

ce de todos, tais como: arado e grades; a força de tração preferivel dos pés . 

é a animal e, destas, a melhor ainda é a do burro. Ã É É 

Lrados:-Dos diversos tipos de arados, existentes, salientam-se 08 T2 Ub4 al- 

aiveca e os de disco, Os de aiveca dividem-se em fixo e reversivel. | 

Lmbos tém particularidades bem distintas. 
atien- 

Os de aiveca fixa, prestam-se adimiravelmente para OS terrenos pla- $ 

nos. Os reversiveis, para OS solos mais acidentados,e planos tambem 5 do “,í 

Destes, o 524, Oliver, tem-se recomendado pela__durabilidade, Dbom SE; 

Vico e pelo. material empregado. Os de disco, sao 08 que fagem melho. ‘mudas 

servigo no sentido geral; ara uma profuniidade uniforme, Sao mais 1.~ 

ves relativamente, e realizem uma operagao melhor. 0 seu emprego no. 

terrenos de leve declinagao é satisfatorio, aléy de sg prestar para 

terrenos virgens, enraizados e sujos de vegetagao - Sao mais caros, mpor - 

porem, quando convenientemente uzados, compensall. 

- Vantagens - Como principal instrumento da lavoura moderna, apresen- nota~ 

"**"tam as seguintes vantagens: 
. 

1) Economia; 
; s in - 

2) Melhoramento fisico e gulid o do solo; . 

3) Enterram as ieguminosas .dybagao verde; * % 

4) Facilitam a absQrgao € Lre 9ncao da agua; 

5) Atendam as erosoesg; “ ir fi- 

' 6) Aumentam a produçao. . *' . 

. Profundidade da aradura:-Varía conforme a natureza dos solos e cul- meto- 

turas. Os solos virgens devem Ser arados, a principio, com pouca pro- ¥ 

fundidade, comegando-se com 15 cms.e aumentando-se amalmente 2 a 3 qua - 

cms. até 30 cms., gquando nao devemos. aprofundar mals. d ; 

Epoca da.aradura:-Varia com os solos e culturas. Os terrenos argilo- se de- 

veniente dei- « 

sos devem ser arados mais cédo, entretanto, é sempre con 

xar 2 mêses,antes,arado para sofrer & açao benefica dos agenfies atmos 

fisicos. s . é 

Gradagem:-Operagao importantissima no preparo do solo. Completa O tra- 

balno do arado; destorrba nivelando e pondo oS solos em ótimas condi- 

GOES. 
. arta - 

Tipos de grades:- De disco - de todas, considero a indispensavel -- 

: ra: um solo bem preparado* 
sicas, 

de dentes- 

de molas. 
*smas. 

Epoca de gradagem:-Logo após a aradura, ou dias antes do plantio. ” 

.+ tretanto, nos Solos argilosos é sempre conveniente a gradagem no L * iticas 

mo dia. Trabalhos feitos com a grade de disco;-destorroam completan 

O Preparo, cultivam cgfésais e pomares, enterram materia organica, - 

pam o solo de vegetaçao rasteira, enterram sementes e aram em deter".- Í 

“ nados casos. õ : 
D.D.Braga. 

PE . 


