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RESDMO 

0 presente trabalho f o i conduzido com a finalidade de avaliar 
a viabilidade da multiplicar;ao • vegetativa do urucum 
t ^XBi orellana L.) variedade casca verde, atraves de estacas caulina 
res, avaliando o efeito do acido indolbutfrico na capacidade de enrai 
zament©. 

0 urucum e materia prima de urn dos melhores corantes conheci-
dos no mundo que e a bixina. A bixina e urn dos poucos corantes cujo 
uso e permitido pela Orgaxiizaja© Mundial de Saude, pois nao e itoxico 
e nao altera o sabor dos alimentos* 

0 material vegetative utilizado f o i proveniente do Campo Expe 
rimental da Embrapa de Patos Pb. As estacas foram submetidas a t r a t a -
mento com o fungicida DI THANE M-4-5 e, posteriormente tratadas com o 
acido indolbutirico em po nas concentracoes de 0; 1250; 2500; 3750 e 
5000 ppm. 

0 experimento f o i disposto, no delineamento inteiramente ca -
sualizad© com 5 tratamentos e 3 repeticoes de 30 estacas cada, perfa-
zendo urn t o t a l de 15 paroelas e 450 estacas em todo o experimento. 0 
substrato utilizado f o i a moinna de carvac. 

As percentagens de Estacas Mortas nao Enraizadas, Mortas En -
raizadas, Vivas Enraizadas e Vivas nao Enraizadas com Calo e com Calo 
e Broto, bem como a percentagem de estacas JEnraizadas ( Vivas e Mor -
tas) foram avaliadas ao 96 dias apos a implantacao do experimento , 
onstataado-se que supostamente o aeidc indfelbutirieo estimulou o apa-
recimento dos primordios radiculares. As eonclusoes f i n a i s foram afe-
tadas por uma a l t a mortalidade das estacas *ja enraizadas, provavelmen 

te por problemas de a l t a umidade n i substrato. 



1 . INTRODUgaO 

A regiao semi-arida do Nordeste Brasileiro apresenta r e s t r i -
goes, de ordem climatica, edafica, fundiaria e economiea que d i f i c u l -
tam portanto, a intcroducao de novas culturas que possam contribuir pa 

ra a melhoria do n i v e l de vida dos produtores agrxcolas e assim f i x a r 
o homem ao camp©, evitando o exodo r u r a l . 

0 urucum ( Bixa orellana L.) e uma planta originaria da Ameri 
ca Latina e atualmente disseminada em outras regioes do mundo 
( BATISTA et a l 1982 )• £.cultivado em varies estados do Brasil, des-
tacando-se a Paraiba como 12 produtor, com 114-2 toneladas de semen -
tea* Ha Paraiba, as maiores lavouras de urucum sao encontradas na zo
na do brejo e adjaoencias (BATISTA,1988). Apesar de vegetar satisfa -
toriamente nas condicoes edafo-climaticas desta microregiao e uma 
cultura mult© pouc© difundida em tod© © estad© (BATISTA et a l , i982). 

PRBIBE i 1973) ressalta que de modo geral, o urue'ueiro compor 
ta-se bem em todo tip© de solo que for plantado, desde o l i t e r a l ate 
o mais alto aertao, todavia, preferind© solos mais f e r t e i s onde perdu 
re r e l a t i v a umidade, com clima ameno. 

A tendencia mundial das industrias de alimentos e «••©smeticos 
em retornar aos corantes naturals, faz com que a exploracao d© urucu-
eiro deva se processar de forma mais racional e mais ativa, visto 
que, o urucum e materia prima de urn dos melhores corantes conhecidos 
n© .mundo que e a bixina. A demanda por bixina e superior a producao , 
© que, com certeza, ao long© do tempo, i r a servir come alternative 
economiea aos agricultores. 

A bixina e urn dos poucos corantes, cujo uso e permitido pela 
Organizacao Mundial de Saude, pois nao e toxico e nao altera o sabor 
dos alimentos ( RAMALHO et a l , 1987 )• 

Beliane, citado por BATISTA et al(1982) informa, que ultima -
mente a P;A.C. vem recomendando aos paises medidas repressivas contra 
e use de corantes sinteticos em alimentOE, dai, hoje verificar-se urns 
corrida mundial para substituieao dos corantes sinteticos por ccran -
tes naturals, nascendo desta forma ex-'epcion&is perspectivas para e 
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exploracao raoional do urucueiro. 
A propagacao do urucueiro por via sexuada e fonte de varaiabi 

lidade genetica, porem, sndo esta ciiltura permament!i pode-se propagar 
assexuadamente por estaquia, afim de se eelecionar caracteristicas de 
eejaveia* 

0 presente trabalho tern come objetivo fomecer informacoes 
preliminares sobre a viabilidade da multiplieacao vegetative do uru -
cum ( Bixa orel 1 ana L. ) veriedade casca ver&e, atraves de estacas 
caulinares, avaliande • efeito do acido indolbutirico (AIB) na capaci 

dade de.enraizamento. 



2 . REVISaO DE LITERATURA 

03 

Ex.istem diferentes metodos de se prepagar especies florestais 
por Tia aasexuada e que traiismitem integralmente suae caracteristicas 
a sua pro genie* 

A propagacao assexuada consists na reprodueao de individuos a 
p a r t i r de partes vegetativa da planta, fato esse poesiVel, em razao 
de serem as celulas vegetais totipotentes ( Wareing 1978, citado por 
CUKHA, 1986), ou seja, elas en c err am toda a i n f ormae ao genetica ne -
cessaria a regeneracao de uma plant a completa. 

a As razoes para us© de propagacao vegetativa se resumem na pro 
due; ao de mudas de especies com problemas na pro due ao de sementes, pa
ra preducao de clones; na multiplicagac vegetative daquelas de repro
ducao mais f a c i l do que a sexuada; na multiplieacao de caracteres de 
crescimento desejaveis e na unif ormidade d© plantio ( Goncalves e 
Hacli 1981, citades por 8ILYA, 19§2). 

A formacao de raizes nas estacas depende das condigoes i n t e r -
nas da palnta mae, como tambem do meio em que sac colocadas (KRAMER e 
KOZLOWSKI, 1978). 

As caracteristicas das estacas, tais como compoeisao geneti -
ca, presenca ou ausencia de promo tores ou inibidores de enraizamen -
to, presence de folhas e gemas, caracteristicas anatomicas, bem como 
cendicoes de epoca de coleta, sao importantes na rizogeneee. Desta -
cam-se ainda fatores ambientaie como; temperatura, luz, censtituintes 
atmosfericos e qualidades fi s i c a s do meio em que se encontram as esta 

cas, afetando tambem c enraizamento ( CTJHE&, 198G). 
Dm f ater ambiental muito importante para c enraizamento e a . 

temperatura. Be r t o l o t i , 1980, citado por KEKDE5 (1961), menciona que 
a temperatura tern funcao regulatcria na meta'Delier-.- dar. estacas. 0 au 
tor comenta ainda, que a temperatura deve ser de t a l forma na base 
dar- estacas, que fcrneja condicoes para que hâ e indue ao, desenvolvi-
mento e crescimento das raises, come tamben, manutcneao e sobreviven-
cia das folhas, gemas e rames. 

A variacac da temperatura e prejudicial a i c breviveneia das 
estacas. Os melhores resuitados com enraizamento obtidos quandc 
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as estacas sao mantidas em uma faixa r e s t r i t a de temperatura, 
25 a 302c ( G0N5ALVES e FERHEIEA, 1979). 

Alem das condicoes ambientais, outros fatores do meio inter -
ferem no enraizamen to de estacas, entre eles o substrato. Segundo 
GONgALVES (1981), as funcoes basicas de urn substrato sao: c;Capacidade 
de firmer as estacas, manutengao de urn nivel otimo de umidade e aera-
gao. Em substrato muito arenoso o sistema radicular e normalmente ra-
l o , sem ramificacoes e f r i a v e l , enquanto que, em substrato mais estru 

turados, o sistema radicular apresenta-se fibrose, ramifioado e mais 
f l e x i v e l . 

© substrato utilizado e muito importante, principalmente para 
as especies que apresentam certas dificuldades de enraizamento. Sste, 
deve apresentar-se quase sempre umido, com teor suficiente de oxige -
nio e l i v r e de agentes patogenicos causadores de doen$as» 0 <iemprego 
de materia organica, areia e terra possibility, urn ambiente arejado e 
umide favorecendo a formacao de calos e emissao ^ de raizes 
( SIMaO, 1971 ). 

Berba e Brune, 1982, citades por ZAKI PHHO E BALLOHI(1988) , 
Gbtiveram resultadOB satisfatorios quanto ao ear aizamento de estacas 
^ e Eucalyptus ap. utilizando sacos plasticos e substrato composto per 
t e r r a e mo in ha de carvao em proporcoes iguais. Citam os auteres ou -
tros resultados onde a moinha de carvao aumentou sobremaneira a per -
centagem de enraizamen to, passando de 40^ em areia para 92 % em moi -
nha de carvao • 

As estacas de algumas especies lane am raizes com faoilidade , 
embora o seu enraizamente se;ja normalmente melhor&dc mediante tr a t a -
mento com substancias auxinicas que estimulam a emissao de " % raizes 
adventicias. Outras especies apresentam dificuldade para enraizamen -
to, e neste caso, o tratamento com auxinas e quase sempre indispensa-
vel ( Thimass e Behnke, 1950, citados por ERAMEF: e HOZLOWSKI, 1972). 

As auxinas sao hormonios vegetais pro&uridos principalmente 
nae regices apicais que, transportados para outre FT locals da planta , 
participam do seu crescimento e diferenciacac. .A primeira auxina iso-
lada f o i o acido indolaceiieo (AIA), a mais importante que ocorre nas 
plantas, sendo responsavel por nuxerosos proces^.: tiologicos em ve -
getais ( AWAD, 1983 ). 
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Censtituem caracteristica da auxina a capacidale de ipromever 
o alongamento dae celulas, estimular a ativldade cambial, favorecer a 
iniciaoao dos promordios radiculares nos eixos oaulinares, a formacao 
dos tecidos c i c a t r i c i a l s , provooar o desenvolvimento de tumores e 
galhos, dentre outros ( ERASER e KOZLOWSKI, 1972). 

0 AIB e uma substaneia sintetica, que apresenta atividade au-
xiniea, por isso e ehamada de regulador de crescimento. Devido a sua 
capacidade de promover a formacao de primordios radiculares, tern sido 
utilizado para estimular e acelerar e enraizamento de estacas na pro
pagacao vegetative de numerosas especies vegetais ( AWAD e CASTRO , 
1986). > 

Thibau e Vieira, 1980, citados por MEKI>2S(198l), comentam que 
baixas eoncentracoes de acido indolbutirico (AIB) sempre proporcionam 
melheres resultados de enraizamento. 

Segundo Audus, 1963, oitad© por IRITANI e S0AEE3, (1982), os 
acidos indol-3-acetic©, indol-3-butiricc e naf taleno-acetieo sao i sos 
reguladores de crescimento mais comumente us ados no enr aizamento de 
estacas. Dentre esses considera-se • acido indol-3-butirico como o 
mais indie ado para uso pratico por sua. balxa mobilidade e a l t a estabi 

lidade qui mi ca no corpo da estaca. 0 r e f erido auter f az algumas res -
trigoes ao uso do acido indol-3-acetico devido a sua balxa estabilida 

de qisimica e alta mobilidade, o que pode leva-le as pcrcoes superio -
res das estacas, causando inibi9ao do desenvolvimento das gemas l a t e 
r a l s . 0 acido naftaleno acetico tern propriedades simi lares as do aci
do indcl-3-butirico com a inconvehiencia de sua eoncentraoao ideal pa 

ra a indue ao do enraizamen to das estacas de uma dada especie ser mui-
te prexima da eoncentraoao toxica, exigindo por tan to testes prelimina 

res r u i t o cuidadosos. 
Segundo Hartmann e Kester, 1967, citados por IRITANI e SOARES 

(1983), a concentracao dos preparados contend? as auxinas para aplica 
estacas varia conforme o tipo de estaca e com a especie. Eeta 
tenras requerer. eoncentracoes baixas % enquantc que, as mais 

icadas e as especies de d i f i c i l enraia~ exigem normalmente 
oes mais a l t as«. 



06 

I r i t a n i , 1 9 8 l , citado por SILVA(1982), realizando eetafuia em 
SS paraguariensis Sand Hilaine e Araucaria angiLgtifolia Etze com 
auxilio de auxinas, ©bteve bona resultados de enraizamento ei: 
Ilex paraguariensis, enquanto evidenciou a neceseidade de estudos pa
ra a Araucaria ang^istifolia Ktze, na quel ocorreu podridao na base re 

sultante da a p l i cacao de auxina. 
As estacas do caule de algumas especies enraizam bem quando 

colhidas ao longo de periodos de varias eemanas a varies meses do 
ano. Em outras especies, para que o enraizamento seja bem sucedido , 
os valores tern de ser obtidos dentro de urn periodo c r i t i c o , que pode 
durar apenas de uma a duas semanas ( earner, 1945* citado por KRAMER 
e KOZLOWSEI, 1972). 

As estacas obtidas de ervores juvenis lan?am raizes mais f a -
cilmente do que aquelas que provem de arvores adult as, quando sao pro 
venientes de sementes ( Paton e Hiker f 1954, citados por KRAMER e 
KOZLOWSKI ( 1972), verificaram o decrfecimo da oapacidade de enraiza
mento das estacas de Pinus strobus, a medida que aumentava a idade 
das arvores de onde eram obtidas. A idade da arvore mae pode, ou nao, 
ter efeito na oapacidade de lancamento radicular, caso, as estacas 
proveniiam de arvores igualmente criginarias de estacas enraizadas. 

0 estadio juvenil pode expressar-se, fisiologicamente, de d i -
versas fermas, sendo que uma deles e a habilidade dep estaca? pare en 
raizarem. Para planta lenhosas, estacas colhidas no estadio juvenil 
enraizam mais facilmente, ou somente nessa fase, perdendo essa capaci 
dade t o t a l ou parcial no estadio adulto. Em plantas que se : prcpagam 
facilmente per estacas, a idade da planta-mae pouco influencia na r i -
zogenese, mas, em plantas de d i f i c i l enraizamento, a idade ontogeneti 

ca de planta-mae pode ser fator de grande importancia na habilidade 
de enraizamento ( Komissarov, 1966, citado por CUKHA, 1986). 

agora tern sido d i f i c i l a t r i b u i r a urn unico fator a maior 
habilidaa c enraizamento de plantas no estadie juvenil. Segundo 
Clark, 1981, citado por CtlftHA (3 966), as pesquisss tc:-se cone en trade 
em quatrc ercas principals: anatomia do caule, niveis de co-fateres de 
enraizamc; to, niveis de inibidores endogenoe de enraizamento c presen 

ge de in . pre-formadoe. 
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0s niveis de co-fatores e as caracteristicas anatoiaicas da es 
taca sao, pr ovavelmente, os mais importantes* em decorrencia de haver 
poucas evidencias de urn papel limitante, extremo, de inihidores, po -
dendo o enraizamento ser deprimide, mas nao excluido na presenga des-
ses. I n i c i a i s pre—formados ocorrem em algumas especies, mas nao em 
outras ( CUNHA, 1986). 

Deuber, 1950, citado por IRIIAEI e SCARES (1982), trahalhando 
com Picea abies, demonstrou que ha maior capacidade de enraizamento 1 

nos individuos juvenis ( Brow, 1974, citado por IRITANI e . :S0ARES 
(1982) em experimento. com Pinus radiata, ©bteve 93£ de $ enraizamento 
em estacas de individuos de tres anos, 6l£ em estacas de individuos 
de quatro anos e apenas 8$ para as estacas provenientes de individuos 
de dezessete anos. 

Tambem Paton et a l , 1970, citado por IRITAEI e SOARES 
( 1982), em experimento com Eucalyptus grandis, demonstraram que indi 
viduos juvenis tinham maior quantidade de auxina em relacao aos i n i -
bidores. 
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3 • MATERIAL E KeTODOS 

As estacas de urucum utilizadas n© presente trabalho foram 
coletadas em agosto de 1990, de exemplares cultivadas no Campo Erperi 
mental da Embrapa - Patos Paraiba, plantados em agosto de 1988. Os ra 
mos foram retirados da porgao basal da planta, sendo posteriormente , 
imersos em agua para evitar o seu desecamento. As estacas foram trans 

portadas nesta condigao ate o local de instalacao do experimento, V i 
ve ir© Plorestal 4© Departamento de Engennaria Plorestal da Univerei -
dade Federal da Paraiba. Sendo confeccionadas com dimensoes que varia 

ram de 23 a 32 cm de comprimento e 0,5 a 1,5 cm de diametro. 
Na parte superior das estacas f o i f e i t o urn corte em bisel en-

quanto que, na parte basal fez-se de 2 a 3 cor tee longitud v&ais com 
comprimento de 1,0 a 1,5 cm, para que a area de atuacao do regulador 
de crescimento fosse male abrangente. 1 medida que as estacas erao 
preparadas foram colocadas em urn recipiente com agua para evitar des
se camento. Em seguidas, as estacas foram submetidas a© tratamento fun 

gicida ( DITHANE - I - 45) na COIL entracac de 200g para 100 1 . >. de 
agua* Com period© de imersao de 15 minutes. 

Finalmente, a base das estacas foram tratadas com © regulador 
de crescimento acido indolbutirico, em po, nap concentracoes de 0 ; 
1250; 2500; 3750 ; 5000 ppm. As concentracoes do (AIB) f©i reduzida , 
misturando-se com © amid© de milho. 

As estacas foram plantadas individualmente em sacos plasticoe 
de polietileno com dimensoes de 1 11 2 23 X 0,06 ), sendo 2/3 de seu 
comprimento enterrado no substrato mo in ha de carvao. 

No decorrer do experimento as estacas foram mantidas sob tela 

do. 0 sistema de irriga$ao adotado f o i c de nebuliza?ao intermitente . 
Kos dois primeiros meses o sistema f o i acionado seis vezes ao dia du
rante 30 minutos. Ho ultimo mes, irrigou-se de acordo com observacac 
do teor de urn idade contid© no substrate. Fez-se aplieacao de f u n g i c i 
da em intervaloe de 20 dias. 

0 delineamento estatistico utilizado f o i inteiramente casual1 

zadc, com 5 tratamentos e 3 repcticoes de 30 estacas, perfazendo urn 
t o t a l de 15 pareelas e 450 estacas. 
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Keste estudo a analise e discus sao sera f ei ta com valores de 
percentagens ( de enraizamento e nao enraizamento) transformados para 
arcsen , haja visto a pcssibilidade de que estes valores de -
vam nao se comportar estatisticamente de forma eemelhante nos aspec -
tos referentes a diferenciacao de mediae. GOMES(1985) e VTEIRA(1989) » 
fazem a homo gene izagao das variancias quando suas percentagens tern 
muitos valores abaixo de 30£ e aeima de 70^, fazendo a discussao dos 
resultados com es valores nao transformados. 

A duracao do experimento f o i de 96 dias, ao f i n a l do qua! , 
avaliaram-se os seguintes parametros: 

- Estacas mortas nao enraizadas; 
- Estacas mortas enraizadas; 
- Estacas vivas enraizadas; 
- Estacas vivas nao enraizadas com calo e vivas nao enraizadas cem 
calo e broto; 
- Estacas enraizadas ( mortas e vivas). 
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4. EESU1TAD0S E DISCUSSaO 

Passados seis dias da implantagao do experimento, foram obser 
vadas as primeiras brotagoes aereas nas estacas de urucum. Nas concen 
tracoes de 0; 1250; e 2500 ppm de AIB o percentual maximo de brotagao 
f o i observado 36 dias apos a implantagao do experimento, nas concen -
tracoes de 3750 e 5000 ppm de AIB, esse comportamento f o i verificadc 
apenas, aos 64 dias ( TABELA 1). 

TABELA 1 - Percentagens de Brotoe Aereos em Estacas de Urucum 
% B i x a orellana 1, Variedade Casca Verde aos 36 e 64 Dias , 

em Diferentes Concentragoes de AIB 

COHCENTRAQaO 
de AIB (ppm) 

$ de Brotos Aereos COHCENTRAQaO 
de AIB (ppm) 36 dias 64 dias 

0 47,78 47,78 
1250^ 32,22 27,78 
2500 38,89 28,89 
3750 21,11 46,67 
5000 22,22 41,11 

Este fato deve-se provavelmente, a modificagao no comportamen 
to fisiologico das estacas de urucum. Isto sugere que a fctilizacao do 
estimulador de enraizamento levou inicialmente ao aparecimente de 
primordios radiculares e, posteriormente, a brotagao aerea. Aparente-
mente no tratamen to em que nao se u t i l i z o u o AIB as reservas das este 

cas destinaram-se inicialmente a. produgao de brotos. 
Quando f o i realizado a desativagac do experimento e a avalic-

gao dos parametros, verificou-se uma alta percentages de estacas en -
raizadas mas, completamente mortas. Este comportamento, pode ser re -
flexo do mene^o da â rua de irrigaceo no experiments e: con;,untc c:: 
o substrate ut i l i z a d o . A moinha de carvao apresenta a l t : capacidade de 
retengao de agua, o que, possivelments, em rasac do alto teor de umi-
dade favcrecido por i r r i g a t e s constantes, tenha 1evade a un ambient 
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redutor, provocand© assim, a morte do sistema radicular. A constata -
cao da deficiencia de oxigenio f o i verificada quando da redugao da i r 
rigageo, j a que nesta situacao os brotos mostraram visiveis sinais de 
recuperecao. Entretantc, esta recuperet ao nao f o i verificada ate c f i 
nal do experimento, fato, que deveu-se possivelmente, a. dificuldade em 
se controlar o teor otimo de umidade do substrato. De acordo c com 
SUSaO (1971) as estacas por nao possuirem meios de absorver agua e nu 
trientes, secam se o substrato onde se encontram nao for bem provide 
de umidade, porem o seu excess© d i f i c u l t a as trocas gasosas, impedin-
do o enraizamento e provocando a morte dos tecidos. Contudo, neete es 
tudo, provavelmente, o excesso d'agua d i f i c u l t o u a sobrevivencia das 
estacas com e sem r a i z . 

Sm decorrencia deste fato, considerou-se duas classes de esta 
cas morta: a primeira referente as que estavam mortas e sem raizes e 
a segunda referente aquelas que enraizaram mas, provavelmeiite, devido 
a© problema da umidade, morreram no deoorrer do experimento. 

Da mesma forma as estacas vivas foram consideradas em duas 
classes: a primeira referente as enraizadas e a segunda referente as 
nao enraizadas. mas com presence de calos e de brotos aereos. 

Ho trigesimo dia apos a instalacao, f o i f e l t a obeervacao do 
sistema radicular em urn unicc individuo. cue apresentava tambem brc -
toe aereos. Constatou-se a presence de raizes grosses, brancas e com 
pouco pelos absorventes. Bstas caracteristicas podem ser da propria 
especie ou supoetamente sintoma de seca f i s i o l o g i c a , ja que outras 
estaces apresentavem o in i c i c de seca nos brotos. 

A© f i n a l do experimento, as raizes des estacas mortas en con-
tato com o substrato apresentavam-se ainda grossas, com pcucos pelos 
absorventes mas, ja eseurecidas, sem no entente ter sido neles obser
vado sintometologie de atacue de microorganismos. As demais e estacas 
pedem ter morridc devido as manege nao eaecuado da ague de irrigaeac 
ou pelo consume des substat-cj.es de reserve do remo, restringindo e 
possibilidade de enraizamento* 

As causes de morte dc estacas sujeita a enraizamento sao d i ~ 
ver8as. Eertmar. e tester, citados por XHITv'UTI e SOAIlaS(19S2) , 

http://substat-cj.es
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diz 8er este fato comum em coniferas. 
RIGA ( 1982), trabalhando com estaquia de Erva-mate 

Ilex paraguariensis, nao eonseguiu bone resultadoe no enraizamento de 
estacas coletadas de material edulto. 0 autor comenta que a baixa ta
re de sobrevivencia parece nao ter sido afetada pelos tratamentos, t + 
sendo que a maioria das mortes de estacas f o i provocade por podridao 
da base. 

Supostamente o motive que levou as estacas vivas com calo e 
com broto no tratamento sem AIB (testemunha) a neo terem enraizado , 
deve-se provavelmente a f a tores inerentes a. propria especie, que nes-
se caso mesmo apresentando calo e broto nao demonstrou habilidade pa
re enraizamento, ou entao pelo fato de que elas necessitarian de urn 
periodo maior de tempo para o surgimento dos primordios radiculares . 
( Tabela 2). Be acordo com Bonner e Galston, , citados por 
IRITAKI e SOARES( 1982) mesmo quando o calo nao apresenta relagao com 
a formacao de raizes, ele funciona como indicative a favorabilidade 1 

das condicoes dadas para o enraizamento, uma vez que as exigencies pa 

re ambos os fenomenos sao similares. 

TABELA 2 • Percentagens de Enraizamento e nao Enraizamento e seus va
lores correspondente em Arc sen £/l00 , para Estacas Mor
tas nao Enraizadas (1), Estacas Mortas Enraizadas (2), Es
tacas Vivas enraizadas (3) e Estacas Vivas nao Enraizadas 
com Calo e Viva nao Enreizada com Calo e Broto (4) 

raTRAfaO 
(ppm) 

1 2 3 

* 
4 l 2 3 4 

Arcsen &/10Q 

0 73,33 1,11 3,33 22,22 58,91 6,05 10,51 10,51 
1250 44,44 52,22 1,11 2,22 41,81 46,:7 6,05 8,57 
2500 34,44 62,22 3,33 e 35,93 52,07 10,51 0 
3750 43,33 46,67 8,89 i , n 41,17 43,09 17,35 6,05 
5000 40,00 50,00 10,00 0 39,23 45,00 18,43 0 

D.K.S. Tu-
key 0,05 

24, 14,32 15,46 13,15 
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Analizaremos agora, apenas as estacas enraizadas ( vivas e 
mortas), partindo-se da suposicao que quando as estacas morreram 
9 inclusive as enraizadas) todo o potencial de enraizamento ja havia 
sido expreeso e que a morte teve 1 nfluencia na sobrevivencia e nao no 
enraizamento. 

A tabela 3 demonstra a D.M.S. pelo teste de Tukey ao nivel de 
5$ de probabilidade para o parametro Eetaces Enraizadas ( vivas e mor 
tas)* Constata-se que nao ha. diferenca si g n i f i c a t i v e entre medias quae 
do comparadas as cuatro concentracoes de AIB entre s i , indicando , 
portanto, eficiencia semelhante, sem no entanto, constata-se toxidez 
do AIB. fto entanto quando comparadas com a testemunha, ha diferenca 1 

s i g n i f i c a t i v e , demonstrando assim que o acido estimulou o enraizamen
to. valores absolutos a concentre?ao de 2500 ppm se sobressaiu das 
demais, so que neste trabalho nao podemos t i r a r referencias conclusi-
vas sobre quel a melhor concentracao de AIB para estimular o enraiza
mento, haja visto a quentidade de estacas mortas com raiz ser maior 
que a quantidade de estacas vivas cam r a i z . Tale salientar que a atua 

cao dos fatores externo como umidade, deve ter sido igual pare todos 
os tratamentos. 

TABELA 3* Percentagens de Estacas Enraizadas ( Vivas e Mortas) e sens 
valores correspondences em Arcsen £/L00 , em diferentes concentre -
goes de AIB 

COKCENTRA£aO Estacas Enraizadas ( Vivas e Mortas) 

AIB (ppm) ( $ ) Arcsen &/1Q0 

0 13,33 36,02 
1250 160,01 140,92 
2500 196,66 162,41 
3750 166,67 144,60 
5000 179,99 152,37 

D.K.S. Tukey 0,05 10,59 
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5. CONOLUSaC 

De acord© com as condicoes experimentals, pode-se concluir 
que as estacas caulinares de urucum variedade casca verde, mostraram 
habilidade para enraizamento, e que este f o i estimulado pelo AIB. 
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6 . RECOMENDACoES 

Que nos proxiiaos trabalhos os fatores externos como umidade , 
sejam melnor controlaios, para que se possa obter resultados oonfia -
• e i s ; 

Reconendamos que tea tern concentracao de ALB, em intervales pro 

ximee de 2500 ppm; 
Que se teste outroe substrates, para que se possa sugerir em 

qua! deles o urucum tem melhor capacidade de enraizamento. 


