
\ 
LUCIA MARIA DE ARAUJO 

Propagacao Vegetativa em Mimosa caeAal.puxA.ao.(-oLia, Benth 

PRIMEIROS RESULTADOS 

Monografia apresentada a Universidade Fe 

der a l da Paraiba - Centro de Saude e 

Tecnologia Rural - Campus V I I , como 

r e q u i s i t o para obtentjao do t i t u l o de En 

genheiro F l o r e s t a l . 

Patos/PB 

Outubro/1986 



LUCIA MARIA DE ARAUJO 

Propagacao Vegetativa em ftXmoAa caeAalpiru.aejlotla, Benth 

PRIMEIROS RESULTADOS 

Orientador: Viseldo R i b e i r o de O l i v e i r a 

MonogA.afLi.a apn.dAon.tada a UnivejiALdade Fe 

de/iat da VaA.aLba - Cent/io de Saude e 

Tecno-logU.a fluyia-l - Campus VJJ, como 

siequL/sLto pa/ia obtenc.ao do tttuMo de. £n-

aenheJJio F X.oieAta-1. 

Patos/PB 

1986 

http://apn.dAon.tada


S U H A R I O 

RESUMO
 0 1 

ABSTRACT
 0 2 

INTRODUQAO °3 

MATERIAL E METODOS °4 

REVISAO BIBLIOGRAFICA 05 

RESULTADOS E DISCUSSAO 07 

CONCLUSOES
 1 0 

REFERENCIAS BIBLI0GRAF1CAS H 



01 

RESUMO - Foram coletadas estacas de cinco arvores sem folhas de ftimo^a 

cae4alpl/ilae£oli.a, tratadas com 0, 1000, 2000, 3000 e 4000ppm de Acido I n d o l 

B u t i r i c o (AIB) e plantadas em urn substrato de enraizamento composto de a r e i a 

e v e n n i c u l i t a na proporcao 4s1. Estas estacas foram mantidas em casa de vege-

tacao, sob sistema de nebuliza^ao i n t e r m i t e n t e a 30-35°C e 60-80% U.R. Ao f i 

nal de 50 d i a s , nao se obteve emissao de raizes em nenhum dos tratamentos. Em 

bora nao tenha havido diferencas s i g n i f i c a t i v a s de percentagem de sobreviven-

cia e calosidade entre os tratamentos, observou-se que estes valores foram 

mais a l t o s a concentracao de lOOOppm (60% e 6% respectivamente).. Aos 70 dias 

foram observadas as primeiras r a i z e s . 

Termos para indexacao: sabia, sobrevivencia, calosidade, r a i z e s . 
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ABSTRACT - Cuttings were t a k i n g o f f of f i v e l e a f l e s s Mimosa caoAapinLaeiolia, 

Benth t r e e s , t r e a t e d w i t h I n d o l B u t i r i c Acid (AIB) at 0, 1000, 2000, 3000 

and 4000ppm, and planted i n a r o o t i n g substrate composed of a mixture of sand 

and v c r m i c u l i t e at a r a t i o of 4:1« The m a t e r i a l was kept i n a greenhouse un 

der an i n t e r m i t t e n t m i s t i n g system at 30°-35°C and 60-80% RH. No r o o t i n g was 

observed a f t e r a 50 day - period at any treatment. Although no s i g n i f i c a n t 

d i f f e r e n c e s of s u r v i v o r s h i p and c a l l u s production were noticed between trea_t 

merits, the highest values were obtained at lOOOppm (60% and 6%, r e s p e c t i v e l y ) . 

The f i r s t roots s t a r t e d to come out a f t e r 70 days of p l a n t i n g . 

Index terms: sabia, s u r v i v o s h i p , c a l l u s , r o o t s . 
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1 - INTR0DUCA0 

A regiao Semi-Arida do Nordeste b r a s i l e i r o , c a r a c t e r i z a - s e por 

0 0 

apresentar uma grande diversidade de especies nativas entre as quais arvores 

e arbustos, oferecendo, com algumas excecoes, uma baixa capacidade de supor-

te f o r r a g e i r o . Dentre esses especies destaca-se o sabia (lAimo^a 

caeAaZpinlae^otia, Benth). No entanto, pooco se conhece sobre a capacidade re 

produtiva por via assexuada. E uma arvore bastante promissora para a regiao 
* 0 

Semi-Arida, tendo em v i ^ t a sua grande r u s t i c i d a d e e rapido crescimento, sen-

do u t i l i z a d a geralmente para producao de estacas (moiroes), carvao e na a l i -

mentacao animal, a t i n g i n d o a l t u r a s que variam de 4-7 metros e apresentando co 

pa bastante r a m i f i c a d a . 
0< . 0 0 ^ 

A ocorrencia n a t u r a l da especie e v e r i f i c a d a em maiior proporcao 

no Estado do Ceara, sendo observada em grande numero na regiao do Serido cea-

rense, onde predominam solos c o l u v i a i s arenosos e profundos com pr e c i p i t a c o e s 

medias anuais que variam de 400-1000mm(BRAGA, 1976). 

Pela importancia economica da especie, tornam-se necessarios es-

tudos mais detalhados sobre o seu comportamento s i l v i c u l t u r a l principalmente 
0 0 

quanto ao aspecto de produ9ao de arvores com c a r a c t e r i s t i c a s s u p e r i o r e s . Para 

a obtencao dessas c a r a c t e r i s t i c a s , sao usadas tecnicas de propagacao v e g e t a t i 

va que se caracterizam pela precocidade do c i c l o r e p r o d u t i v o e u t i l i z a c a o de 
0 0K \ 0 

plantas com c a r a c t e r i s t i c a s i d e n t i c a s a arvore que lhe deu origem fornecendo 

a c u r t o prazo m a t e r i a l geneticamente superior para p l a n t i o s comerciais em 

grande escala. 

Este trabalho tern como o b j e t i v o estudar o comportamento de esta

cas em Mimosa caQ-^aXpinLao-^o-iLa, Benth e o e f e i t o de d i f e r e n t e s concentracoes 

de acido i n d o l b u t i r i c o (AIB) no enraizamento das mesmas. 
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2 - MATERIAL E METODOS 

0 experimento f o i r e a l i z a d o no Centro de Pesquisa Agropecuaria 

do Tropico Semi-Arido (CPATSA), l o c a l i z a d o em Petrolina-PE. 

As estacas foram coletadas de ramos l a t e r i a s e a p i c a i s em urn po-

voamcnto de sabia com cinco anos de idade ( com espacamentos variados) sendo 

u t i l i z a d a s cinco arvores escolhidas ao acaso. Na ocasiao da c o l e t a , os ramos 

foram entao colocados em baldes contendo agua para e v i t a r a transpiracao : e 

ressecamento dos t e c i d o s . Em seguida o m a t e r i a l coletado f o i levado a casa de 

vegetacao para ser cortado e posteriormente plantado com 15cm de a l t u r a e d i a 

metro variando de 0,4-0,9cm, tendo sido usado acido i n d o l b u t i r i c o (AIB) com 

c o n c e n t r a t e s de 0, 1000, 2000, 3^00 e 4000ppm e como s u b s t r a t o , a r e i a + 

v e r m i c u l i t a na proporcao 4 * 1 . As estacas foram plantadas em caixas p l a s t i c a s 

com dimensoes de 47,5 x 30,5 x 10,0cm, com aproximadamente' 50% das mesmas en 

terradas no s u b s t r a t o . ' 

0 delineamento experimental u t i l i z a d o f o i blocos ao acaso com 

parcelas subdivididas com cinco tratamentos e quatro r e p e t i c o e s , parcelas de 

25 p l a n t a s . 

Na casa de vegetacao
;
 as estacas ficaram sob regime de nebuliza-

cao i n t e r m i t e n t e com temperatura de 30-35°C e umidade r e l a t i v a de 60-80%; Fo

ram f e i t a s adubacoes f o l i a r e s semanalmente quando do aparecimento das p r i m e i -

ras folhas ate aproximadamente t r e s semanas a p a r t i r de entao adubacao conven 

c i o n a l N-P-K, na proporcao 5:14:3* 

As medicoes foram f e i t a s quinzenalmente sendo avaliados condi-

goes da estaca, emissao de brotos (comprimento da parte aerea) e formacao de 

calos aos 50 dias; e aos 70 d i a s , emissao de r a i z e s . 

Para e f e i t o de analise e s t a t i s t i c a , os valores em percentagem f o 

ram transformados em arc sen V%~. 
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3 - REVISAO BIBLIOGRAFICA 

Existem d i f e r e n t e s metodos de se propagar especies f l o r e s t a i s por 

v i a assexuada e que permitem t r a n s m i t i r determinadas c a r a c t e r i s t i c a s a sua 

progenie. Dentre essas c a r a c t e r i s t i c a s , podemos destacar algumas situacoes im 

portantes em relacao a r e s i s t e n c i a a pragas e doencas, produ9ao de biomassa e 

crescimento. 

Na condugao de experimentos com enraizamento de estacas, o suces-

so depende tanto das condi9oes in t e r n a s da p l a n t a , como do ambiente a que sao 

submetidas (KRAMER & K0ZL0W5KI
T
 1 9 7 2 ) . Dentro desse contexto, NANDA et a l 

(1970), c i t a d o por RAHMAN (1977), afirmam que a energia responsavel pelo en

raizamento de estacas em d i f e r e n t e s especies, parece ser governada por f a t o -

res m o r f o f i s i o l o g i c o s , relacionados com a dormencia de ramos pela a9ao de ina 

dequadas auxinas endogenas, deixando o caule em estado dormente. 

RAHMAN (1977) trabalhando com seis d i f e r e n t e s especies f l o r e s -

A 0 * >» 0 

t a i s , os hormonios acido i n d o l b u t i r i c o (AIB) e acido i n d o l a c e t i c o (AIA) nas 

concentra9oes 10 e lOOppm, observou que para as especies t ectona gsiandL*, 

QmeUlna an.bo/iea, LaaejiAtn.oenu.a 4pe.CA.aA4, AlbL^^ia p/iocesia a concentra9ao 100 

ppm em rela9ao ao enraizamento apresentou resultados mais s a t i s f a t o r i o s a l i a -

da a epocas do ano nas r e f e r i d a s especies. No entanto essas mesmas concentra-

9oes e epocas, nas especies AnJJiocepkaJiL4 cadamba e A/uLocxuipuA ch.apaJ.aAka, 

nao apresentaram resultados p o s i t i v o s . 

IRITANI & SCARES (198l) u t i l i z a n d o estacas com folhas de Jlex. 

paA.aQjj.anJ.eri4iA e trat a d a s com os hormonios AIB e AIA nas concentra9oes 3000 

e 5000ppm em dois periodos do ano, concluiram que os tratamentos foram e f e t i -

vos e propiciaram forma9ao de r a i z e s , sendo p o r t a n t o , o acido i n d o l b u t i r i c o 

(AIB) 0 que apresentou melhores r e s u l t a d o s . HIGA (1982), testando uma unica 

concentra9ao de AIB (5000ppm), em estacas tambem de J-lex. paM.agu.aju.eriAL4 con-

c l u i u que dos t r e s t i p o s de estacas ( a d u l t a , jovem e r e b r o t a ) as de m a t e r i a l 

http://4pe.CA.aA4
http://ch.apaJ.aAka


06 

a d u l t o , nao enraizaram. Porem, aquelas provenientes de m a t e r i a l jovem, apre-

sentaram resultados superiores as de r e b r o t a . 

BACHELARD & STONE (1963) citados por HARTNEY (I98O) afirmam que 

a presenca de folhas f o i essencial ao enraizamento de estacas de CucaJjy.ptuA 

camalduXejiAiA pois 0 t r a n s p o r t e de var i a s auxinas, sacarose e alguns compos-

tos ti itrogenados estimularam a formacao de rai z e s em alguns casos quando es

sas estavam presentes. SOUZA & NASCIMENTO (1984) salientam tambem a importan-

cia da percentagem da area f o l i a r em 'PnoAopJiA j.uJU.£lon.a cujo melhor resultado 

f o i conseguido em estacas com 100% de area f o l i a r u t i l i z a n d o IBA na concentra 

cao 2000ppm. GEARY & HARDING (1984) compararam o e f e i t o da redusao da area fo

l i a r por remocao ou co r t e em estacas de £ucaJy,ptu4 cam.cUduJ.en A LA e observaram 

quo as estacas enraizaram melhor quando tinham suas folhas cortadas e que 75% 

de reducao da area f o l i a r por c o r t e aumentou bastante o enraizamento. 

LUNDQUIST & TORRES '(1984) testaram a condicao da estaca semi-le-

0t • J * 

nhosa e lenhosa, t r e s t i p o s de hormonios (IAA, IBA, NAA), d i f e r e n t e s meios de 

enraizamento em estacas de arvores de CaAuanJjxa spp com idades de 1 a 6 anos 

e observaram que em geral as estacas responderam bem a iniciac^ao de calos ou 

r a i z e s , muito embora em algumas situacoes houve enraizamento sem tratamento 

com auxinas. wUlHLlSCH (1984) conseguiu tambem resultados s a t i s f a t o r i o s para 

enraizamento de estacas de No/iway. 4pnu.ee. sem a u t i l i z a c a o de hormonios, usan-

do como l e i t o de enraizamento t u r f a , p e r l i t e e ar e i a e observou que o enraiza

mento f o i muito i n f l u e n c i a d o pela t u r f a . 

CHMIEL (1985) desenvolvendo trabalhos de propagacao v e g e t a t i v a em 

Chn.yyianth.emum cv super yellow com d i f e r e n t e s misturas e concentra9oes de hor-

monies, observou que as misturas que mais i n f l u e n c i a r a m no enraizamento foram 

NAA 2000ppm + IBA 3000ppm + IAA 500 ppm e NAA 500 ppm + IBA 500 ppm + IAA 

2000ppm. 

NASCIMENTO et a l (1985) estudaram o e f e i t o do numero de gemas so

bre o enraizamento em estacas de 9n.oAopiA ^.uJj-^Jon.a e constataram que para urn 

http://cam.cUduJ.en
http://4pnu.ee
http://Chn.yyianth.emum
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e f e t i v o enraizamento e necessaria a presenca de pelo menos uma gema na parte 

aerea, nao necessitando, porem, de gemas enterradas ao solo para a ocorrencia 

de enraizamento. 

4 - RESULTADOS E DISCUSSAO 

4.1 - SOBREVIVENCIA 

A Tabela 1 mostra os dados obtidos quanto as medias de sobreviven 

cia das estacas de sabia. De uma maneira g e r a l , a sobrevivencia f o i r e g u l a r . 

Este f a t o pode t e r sido causado pela baixa e f i c i e n c i a do f u n g i c i d a nas esta-

c as. 

TABELA 1. Pcrcentagens medias de sobrevivencia em estacas de sabia por t r a t a -

mento, aos 50 dias de
J

observacao. 

TRATAMENTO (ppm) SOBREVIVENCIA {%) 

0 

1000 

2000 

3000 

4000 

58 a 

60 a 

44 a 

48 a 

43 a 

CV 16,77 

Medias seguidas de mesma J e t r a , na coluna, nao diferem e s t a t i s t i c a m e n t e entre 

s i pelo t e s t e de TUKEY, a n i v e l de 5% de pro b a b i l i d a d e . 

As estacas que nao tiveram aplicacao de hormonio e aquelas com con-

centracao de lOOOppm de AIB, apresentaram uma maior taxa de sobrevivencia em 

relacao as demais, com ind i c e s de sobrevivencia de 58 e 60%, respectivamente. 



08 

Todavia quando comparada aos demais tratamentos, nao mostraram diferencas s i g 

n i f i c a t i v a s . IRITANI & SOARES ( 1 9 8 1 ) , ressaltam que a aplicacao de hormonio 

em estacas de OJbex, panag.ua/tienAL6 c o n t r i b u i u para o aumento da sobrevivencia, 

porem nao mostraram diferencas s i g n i f i c a t i v a s quando comparadas com o contro-

l e . 

4.2 - EMISSAO DE PARTE AEREA 

A Tabela 2 mostra os resultados dos comprimentos medios da brota 

cao por tratamento. De acordo com os resultados apresentados, observa-se uma 

l i g e i r a tendencia de urn maior tamanho para as estacas tratadas com lOOOppm de 

AIB, com 4,25cm de comprimento medio e desvio padrao de 2,04cm. 

TABELA 2. Comprimento medio da parte aerea por tratamento,
:
aos 50 dias de >ob-

servacao. 

TRATAMENTO (ppm) 
+ DESVIO 

TRATAMENTO (ppm) COMPRIMENTO 
DESVIO 

PADRAO 

0 3,20 
+ 

2,17 

1000 4,25 + 2,04 

2000 3,73 + 2,06 

3000 3,44 + 1,76 

4000 3,67 + 1,66 

MEDIA 3,66 
+ 

0,39 

As estacas sem hormonio apresentaram comprimento medio de 3,20m sen 

do, p o r t a n t o , o menor. Segundo KRAMER & KOZLOWSKI (19?2), urn dos f a t o r e s que 

i n f l u e n c i a a emissao de brotos e a estacao do ano, sendo menos vigorosos em 

http://panag.ua/tienAL6
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periodos de dormencia da p l a n t a . Este f a t o podera provavelmente estar r e l a c i o 

nado com a emissao de calos e consequentemente a formacao de r a i z e s . 

Comparando-se os resultados das Tabelas 1 e 2, observamos uma 

maior e f i c i e n c i a do tratamento para a concentracao lOOOppm, que apresentou me 

lh o r sobrevivencia e comprimento da parte aerea. 

4.3 - FORMACAO DE CALOS E RAIZES 

A Tabela 3 mostra o e f e i t o da concentracao do hormonio sobre a 

formacao de calos em estacas de s a b i a j As estacas tratadas com AIB nas concen 

tracoes lOOOppm e 4000ppm apresentaram os melhores r e s u l t a d o s , nao havendo, en 

t r e t a n t o , diferencas s i g n i f i c a t i v a s entre os demais tratamentos. Segundo BON

NER & GALSTON, KOMISSAROV, ci t a d o s por IRITANI (1982), a aplicacao de a u x i 

nas, estimula a formacao de c a l o s , onde as condicoes ambientais como umidade, 

arejamento e temperatura do s u b s t r a t o , exercem elevada importancia para o su-

cesso de formacao de calos e/ou enraizamento. No entanto, KRAMER & KOZLOWSKI 

(1972) explicam que em determinadas concentracoes, as auxinas exercem e f e i t o 

i n i b i d o r sobre a abscisao de f o l h a s , desenvolvimento de gomos l a t e r a l s e cres^ 

cimento de r a i z e s . 

TABELA 3- Percentagem media de formacao de calos (50 d i a s ) e emissao de r a i -

zes (70 d i a s ) em estacas de sabia sob d i f e r e n t e s tratamentos. 

TRATAMENTOS (ppm) CALOSIDADE (%) RAIZ {%) 

0 1 a 0 

1000 6 a 1 

2000 3 a 1 

3000 1 a 0 

4000 6 a 0 

As medias seguidas de mesma l e t r a na coluna, nao diferem estat ist icamente entre s i pelo teste de 

TUKEY, ao nivel de 5% de probabi1idade. 
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Comparando osresultados de percentagem de calosidade, e importan-

te s a l i e n t a r que apesar da nao e x i s t e n c i a de diferencas s i g n i f i c a t i v a s tanto 

nas estacas tratadas com hormonio e aquelas sem hormonio, devemos considerar 

a natureza f i s i o l o g i c a do m a t e r i a l coletado, principalmente por se t r a t a de 

estacas lenhosas, p o i s , em arvores adultas de Cuc.oAy.ptuA spp, de acordo com 

HAHTNEY (1980), a propagacao e conseguida com m a t e r i a l f i s i o l o g i c a m e n t e juve-

n i 1 pela maior f a c i l i d a d e de enraizamento. 

A baixa formacao de calos e enraizamento pode provavelmente ser 

explicada pela i n e x i s t e n c i a de folhas nas estacas na epoca de c o l e t a , p o i s , 

segimdo IRITANI & SOARES ( I 9 8 I ) , as fol h a s garantem urn bom suprimento de subs 

t r a t o para a obtencao de energia como fonte produtora de acido i n d o l a c e t i c o 

(AIA) e tambem a especie KRAMER & K0ZL0WSKI (1972), quando afirmam que ha es

pecies que enraizam com mais f a c i l i d a d e que o u t r a s . 

Em 70 dias de obseryacoes constatou-se surgimento das primeiras 

r a i z e s ; confirmando, BRAGA (197^), que o sabia e propagado por estacas. Po-

rem, este autor nao faz maiores comentarios sobre a epoca, tamanho e diametro 

das estacas e numero de dias para o enraizamento. Uma avaliacao aos 70 dias 

para o sabia, e precoce. NASCIMENTO et a l (1985) avaliaram calosidade e emis

sao de r a i z e s de fioAopiA j.u<Ufclo/ia aos 123 dias apos 0 p l a n t i o , MORGENSTERN 

et a l (1984) apos t r e s meses em Lcuiix. laAMcina e HARTNEY (1980) aparecimento 

de r a i z e s em SucaluptuA tambem apos t r e s meses. 

5 - CONCLUSOES 

- Aos 70 dias de p l a n t i o , observou-se o surgimento das primeiras 

r a i z e s ; 

- Houve uma pequena percentagem de calosidade entre os tratamentos. 

- Estudos mais detalhados quanto a melhor epoca de c o l e t a , diame

t r o e tamanho das estacas aliados a numero de gemas e percentagem de area f o 

l i a r , poderao fornecer resultados comparativos sobre a melhor dosagem de hor-

monio que i n f l u e n c i e melhor a formacao de calos e/ou r a i z e s . 

http://Cuc.oAy.ptuA
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