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1 . INTRODUCAO 

0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA B r a s i l compreende uma area ge ?oraf ica de magnitude qua 

se continental,apresentando grandes variacoes climaticas e edafi 

cas. £ neste c^ntexto que a f r u t i c u l t u r a teve urn avanco s i g n i f i -

c a tive ,tornando o Pais como segundo Drodutor mundial. 

Na Regiao Nordeste, onde uma c a r a c t e r i s t i c a marcante no 

seu meio natural e a escassez de chuvas, D r i n c i o a l m e n t e na zona 

semi-arida,a f r u t i c u l t u r a vem se desenvolvend® de maneira desor-

denada,isto devido a f a l t a de aDoio, consequentemente a f a l t a de 

concientizacao da area. Aoesar d i s t o , existem projetos em pleno 

andamcnto, atraves de irr i g a c a o e apr^veitam^nto de varzeas,onde 

estao dando bons resultados, no entanto sao sub-con.juntos de um 

todo. 

P^rem o Nordeste e um grande fornecedor de f r u t a s , o que 

lhe f a l t a e uma tecn^logia com netodos modernos e adequados aos 

diversos c u l t i v o s . 

A nossa r<* alidade e que a ex ^ i racao da f r u t i c u l t u r a se 

ca em regime cxtensivo, c~;m pes esoarsns em oomares, em qu i n t a i s , 

cm basques subcspontaneos e em pequenas propriedades. P r i n c i o a l -

mente quando se f ? l a em f r u t i f e r a s nativas da Regiao ou exoticas 

DOUCO exnloradas. 
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No caso do Tambolao ( Syzygium jambolana,DC.), raramente es 

t a f r u t i f e r a e encontrada em forma de grandes pomares, mas sim em 

arvores espassas oelas orooriedades. No cntanto e uma arvore de 

^orte acima da media, fornece sombra abundante e f r u t o s vermelho-

e s c u r o s , e l i t i c o s , de sabor agradavel, muito aoreciados pelos que 

os tern ao alcance. 

P^nsando por esta Dremissa, este trabalho tem.com objetivos 

- Estudar a orooagacao vegetative oor meio de enraizamcnto de es-

tacas, com o i n t u i t o de ad^>tar esta tccnica para incrementar o 

c u l t i v o desta f r u t i f e r a junto aos ag r i c u l t o r e s da Regiao. 

- Testar a adaotabilidade e v i a b i l i d a d e desta es^>ccie,utilizando 

uma d'>sagem do AIB em tres diferentes substratos. 

http://tem.com


2 . R E V I S A OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DE L I T E R A T U R A 

Atualmente a propagacao agamies de plantas, principalmente 

arvores, vem se desenvolvendo bastante. I s t o devido a uma caren -

c i a de seletividade de individuos por Darte da reproduca© por se-

mentes, que nao garante certas c a r a c t e r i s t i c a s genotiDicas e/ou 

fen o t i p i c a s de individuos, propiciando assim, Dovoamentos ou poma 

res com individuos diferentes tanto qualitativamente com© quanti-

tativamente i n i l u i n d o por sua vez na producao e produtividade.{SI 

MA0,197l). 

Seoundo MEMDBS (1981), a Dropagarao oor sementes exige va-

r i e s anos de melhoramento genetico e e i n v i a v e l tecnicamente pelo 

f a t o dos individuos que aDresentam r e s i s t e n c i a serem hibridos na-

t u r a i s , resultando em oooulaooes heteragenras. 

A Dropagacao vegetativa ou agamica e baseada na caoacidade 

de•regeneracao de um vegetal a p a r t i r de celulas somaticas. E den 

t r o dos metodos u t i l i z a d o s para nroDagacao agamica, os que rnais 

se destacam sao: Estaquia, mergulhia e c n x c r t i a . 

Para o nrescnte trabalho o mct">do cscolhido f o i o dr. orona 

gacao vegetativa oor ' staquia. 

COSTA (l?8 0 ) , define r-staca, no srntido de renroducao,como 

send© urn oedaco de ramo vigoroso de um a dois sr.ss, r;ue se rncon-

tr e no oeriodo de re^iuso vr-netativo,com ou sem folhas rmas consi-

derando os sous g-:m?s, cases l i s a e parenquima vrrde. 
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Seound~ CUNHA (1986), oara oromover o f-nraizamfnto de esta-

cas e necessario analisar diversos fa t o r e s , tanto internes quanto 

externes. Os fatares internes diz respeite a idade da planta doa-

cora, nresenca ou nao de folhas, c a r a c t e r i s t i c a s anatomicas das ' 

estacas, presenca ou nao de i n i b i d o r e s do enraizamento e tambem ' 

os f a t o r e s quimicos e n u t r i c i o n a i s . 

Com relacao aos fatores externos ou ambientais as variaveis 

mais mencionadas e analisadas sao: Temneratura, luminosidade, umi 

dade e substrate. 

No que diz respeite a idade da planta doadora,DEUBER(1950) 

citado nor IRITANI & SOARES (1983), trabalhando com enraizamento 

de Picea abies demonstrou que estacas coletadas de individuos j o 

vens possuem maior caoacidade de enraizamento do que estacas cole 

tadas de individuos mais adultos. 

GONgALVBS (1981) citado per NEVES (1988) afirma que a ida-

de da planta doadora nao indica a diferenca entre os dois tioos 1 

de crescimente que ocorrem ao mesmo tempo nas partes j u v e n i l e a 

d u l t a ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA D->rem quanto mais proximo da regiao do cole, mais j u v e n i l ' 

sera o crescimente, enquanto que mais distante do colo, mais adul 

to sera o crescimento. 

Segunde CUNHA (1986), a Dresenca de folhas e gemas e um 

f a t o r estimulante para o enraizamento de estacas, Os carboidratos 

ures^ntes nas folhas contribuirao para a formaoao de raizes,no en 

tanto as auxinas s i n t e t i c a s , sao os p r i n c i o a i s orodutos envolvi -

dos no enraizamento. 

Em centra oartida BLEASDALE (l?77)» afirma que as estacas 

sem a nresenca de folhas, e deocndendo da idade da planta doado -

ra, Dodem sem sombra de duvida cnraizar. Porem um cuidado impor -

tante que se deve t e r e com relacao aos teores de Cc?rboidratcs e 

nitrog<~nio que variam de acordo com a icace ontogenetica e a r i s 

oosicao destas nas arvores. Afirma ainda que estacas sem folhas ' 

deoendendo da rsoecie nao rquerem muita luminosidade; porque i s t o 

faz com que se tenha uma transoiracao excessiva Dor oarte da ei=ta 

ca fdevido ac aumento da temperatura a-.-biente, i s t o em casa de vege 

t c ' . r ^zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sem contnle de temneratura e umidade. 
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Com relacao as c a r a c t e r i s t i c a s anatomicas das estacas,GON-

CALVES & FERREIRA (1979) afirmam que dependendo da especie, oode 

ser u t i l i z a d a s estacas herbaceas em Dieno desenvolvimento vegeta-

t i v e , ou lenhosas, sendo que este f a t o r esta intimamente ligado ' 

com a eooca do ano. Segundo PINHBIRO (1971)t em relacao aos t a -

manho das estacas, estas sao melhores quando tern em torno de 20 a 

25 Cm. 

KANASHIRO & YARED (1930),estudando o enraizamento de estacas de 

Cordia goeldiana, afirmaram que estacas coletadas de materialzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a -

d u l t o com diametros variando entre 0,7 a 2,0 Cm, no periodo que 

antecede ao florescimento, oromoveram intensa formacao de c a l o s i -

dade, mas nao chegando a emissao de raizes. 

FERRI (1979), afirma que a Dresenca de gemas na extensao' 

da estaca e um f a t o r muito imoortante no enraizamento, no entanto 

muitas esuecies oossuem substa.ncias i n i b i d o r a s que prooorcionam a 

dormencia destas. 

Qunato a presenca ou nao de in i b i d o r e s do enraizamento , 

DEUBER (1950) citado Dor IRITANI & SOARES (1983),diz que a perda 

da capacidade de enraizamento de individuos adultos e a t r i b u i d a 

principalmente pela Dresenca de substancia i n i b i d o r a s do c r e s c i -

mente . 

Seoundo FERRI (1979), i n i b i d o r e s de crescimento como aci 

do cinamico,aszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA B cumarinas, c grupo dos flavanoides, acido cloro 

genico, etc. sao ca Da ze s de r e n r i m i r o crescimente de segmentos 

iselados de caule c oodem agir como antagonistas de nromotores J 

come auxinas,giberelinas e c i t o c i n i n a s . 

Dentr^ dos fator??internes que promovem o enraizamento , 

um f a t o r importante e os reeuladores de crescimente. 

Segundo AUDUS (1963) citado por IRITA; TI & SOARES (1983), 

estr-s reguladores sao substancias s i n t e t i c a s que quando se a p l i -

ca a-̂ s v e e r t a i s orocuzem e f e i t o s semelhantes a >s horm^nios natu-

r a i s produzidos oelas plantas. Sao considerados hermonios vege -

t a i s ou reguladoreszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6r crescimente as seguintes substa.ncias:Auxi 

nas, giberelmas, c i t o c i n i n a s , <~tileno e acico aocisiCQ. 

AUDUS (196?) c i t a ainda q u e -;s acidds mais u t i l i z a d o s para a en 

rarzamento de estacas sao ss seguintes: \cido indel-3-acetico , 
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i n d o l - 3 - b u t i r i c o ( M B ) e naftaleno. No entanto o acido mais u t i l i -

zado em trabalhos de enraizamentos e o acido indol-3-butiric©( AIBJ? 

devido a sua baixa mobilidade e maior estabilidade quimica no cor 

po da estaca. 

Segundo HARTMANN & KESTBR ( 1 9 6 7 ) citados por IRITANI & SOA 

RES ( 1 9 8 3 ) , a concentra^ao dos preparados contendo as auxinas para 

aolicacao nas estacas varia conforme o t i p o das estacas e de acor-

do com a esoc-cie. As estacas tenras requercm concentracoes baixas, 

enquanto que as bem l i g n i f i c a d a s e as esoecies de d i f i c i l enraiza-

mento requerem maiores dosagens. 

Com. relacao ao acido indol-3-acetico, IRITANI & SOARES(198) 

afirmam que este acido oossui baixa estabilidade quimica e a l t a mo 

bi l i d a d e no coroo da estaca, causando com i s t o uma dormencia das 

gemas l a t e r a i s . J a o acido naftaleno e muito pouco u t i l i z a d o devi-

do a concentracao id e a l para promover o enraizamento, e muito Dro 

xima da cancentracao toxica, exigindo portanto testes preliminares 

muito cuidadosos. 

FERRI ( 1 9 7 9 ) , afirma que outras substancias n~o-auxinicas, 

como por exemolo cofatores e nutrientes sao empregados como estimu 

lantes para o enraizamento. 

Na Dropagacao v g e t a t i v a nor estaquia uma das preocupacoes 

indisoensavris oara o sucesso, e com relacao as var i a v e i s ambien -

t a i s . 

Seeundo MEMOESzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ( 1 9 8 1 ) , oara oromover o enraizamento nor es 

tacas, faz-se necessario um controle as-ciduo das condicoes ambien 

t a i s , t a i s como: TrmoTatura, umidade e luminosidade. Assim como 

medidas f i t o s s a n i t a r i a s e n u t r i c i o n a i s . 

CUNHA (1986), afirma que a umidade e a oremissa essecial 1 

no pr>cess^ de enraizamento, Tanto a umidade do substrato, e a umi_ 

dace r e l a t i v a do ar devcm ser mantidos em t^rno de 80 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 100% , ten 

do em v i s t a e v i t a r "> ressecamcnto das rstacas, e oor conscquencia' 

uma nf roa de acua oe-la evaootransoiraeao. Assegurando assim a t u r -

oec^ncia dos tecidos. 

S<~r-jndo POGGIANI FILHO (197.4)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 testando o f-nraizamento • 

de ( st^cas do r u c a l i o t o , afirmara.m que a nebulizaoao intermitente 

e , sem duvida, indisoensave1 oara o enraizamento desta especie A 
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em Regioes t r o o i c a i s e subtreoicais, devide a t r a n s D i r a c a o ser mais 

int*"nsa ao longo do dia. 

Um outro f a t o r ambiental muito imoortante parazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o enraizamen-

to e com relacao a temoeratura. BERTOLOTI (1980) citado oor MENDES 

(1981), diz que a temperatura tem funcao r e g u l a t o r i a no metabolis-

mo das estacas. Cita ainda que esta deve ser de t a l forma na base 

das estacas, que forneca condicoes para que haja inducao,desenvol-

vimento e crescimento das raizes, assim como tambem manutertcao e 

sobrevivencia das folhas, gemas e ramos. / 

Segundo MENDES ( l 9 Q l ) , a variacao de temperatura e p r e j u d i c i a l a 

sobrevivencia das estacas. 

Afirmam 00N£ALVBS & FERREIRA (1979), que os melhores resultados • 

com enraizamentos sao obtidos quando as estacas sao mantidas em 

uma f a i x a r e s t r i t a de temperatura ( ?5 - 30?C ) . 

Com relaoao a luminosidade BERTOLOTI (1980) citado nor MEN 

DES (198l),afirma que a luz como fonte de energia nao e problems • 

nas condicoes t r o p i c a i s e subtropicais, t pode ser USada como fon-

te de controle de temperatura. 

No cas- do substrato , o idea l e que este possua oorosidade 

s u f i c i e n t e oara o e r m i t i r uma boa aeracao e tambem uma boa retencao 

c drenagem de" agua. IRITANI & SOARES (1983). 



3.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA MATERIAL E M^TODOS 

O presente trabalho f o i descnvolvido no telado do v i v e i r o 

f l o r e s t a l do Denartamento de Engenharia F l o r e s t a l da Universida-

de Federal da Paraiba. Este telado e recoberto c?m t e l a do tip© 

sombrite, porem no-decorrer da instalacao do exoerimento u t i l i -

zou-se -um novo recobrimento dentro do telado com t e l a do mesmo * 

tip© para as estacas, a. uma a l t u r a de 0,5 m do solo. 

As estacas foram coletadas no dia 25/10/B8, procedente de uma ar 

vore plantada dentro da area do v i v e i r o f l o r e s t a l . As mesmas f o -

ram r e t i r a d a s de ramos localizados na area basal da cooa, e pos-

tas em sacos olasticos oara que nao perdessem muita umidade. 

Anatomicamente as estacas eram lenhosas e possuiam duas ou mais' 

gemas na parte superior. 

No nreoaro das estacas, estas eram cortadas e aoaradas 1 

na oarte superior, enquanto que na oarte i n f e r i o r foram f e i t o s 1 

dois cortes para que a area da aplicacao do hormonio fosse maior. 

0 comorimento das estacas eram em media de 20 a. 22 Cm e os seus 

diametros cm torn© de 0,5 a 1,0 Cm. 

Apos preparo das estacas estas foram subrnetidas a uma 

aplicacao de dithane contra fungos, e em seguida foram submeti -

das a aolicacao do acido indol-3-butiric© (AIB) em uma unica con 

c n t r a c a o de 500 opm oara tcdas as estacas, menos a £ testemunhas 

0 AIB f o i d i l u i d o em talco' ine-rte, e as eitremidades i n f e r i o r e s ' 

das estacas eram molhadas e oassadas no acido oara uma re l h o r f i _ 

xacao do mesmo. 
8 . 
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Para este trabalho foram u t i l i z a d o s t r e s tratamentos com 

sete oarcelas cada, sendo dez estacas oor parcela, perfazendo um to 

t a l de setenta estacas Dor tratamentos. 

Os tratamentos nos diz resoeitos aos l e i t o s enraizadores u t i l i z a -

dos como segue: 

TRATAMENTO 1 - Leito de v e r m i c u l l i t e 

TRATAMENTO 2 - Leito de areia 

TRATAMENTO 3 - Leito de barro 

As estacas foram plantadas em sacos p l a s t i c o s de p o l i e t i l e -

no com 20 Cm de al t u r a por 0,08 m de diametros. Em cada sacz> can-

tinh a uma estaca de acordo com o substrate proposto. Estas foram 

plantadas a l/3 de seus comprimentos, o s u f i c i e n t e para dar-lhes' 

uma boa conformacao nos l e i t o s enraizadores. 

No decorrer do experimento, adotou-se uma metocelogia de 

ir r i g a c a e , onde as estacas eram i r r i g a d a s quatro vezes ao dia,sen-

do duas vezes por recador e duas por nebuliza.'-ars, no periodo da 

tarde e da manha. 0 sistema de nebulizacao do telado era acionado* 

p-sr quinze minutes durante a ir r i g a c a o d i a r i a . Enquanto que nos i n 

tervalos destas, as estacas eram ir r i g a d a s com regador. 

0 exoerimento f o i desativado no dia 27/12/88, tendo este ' 

uma duracao de 64 dias. 

Os oarametros avaliados com o exoerimento foram: n2 de estacas so 

breviventes, n2 de estacas c*>m calos, ne de estacas enraizadas e 

ne de brotacoes. 

Uma ressalva que se tern para fazer neste trabalho e com relacao as 

analises e s t a t i s t i c a l , oois, polos resultados obtidos nao e possi-

v e l a sua realizacao. 



4. RBSULTADOS E DISCUSSXO 

Embora os estudos sobre pr-pagacao vegetativa oor estaquia 

estejam em pleno avanco, existem muitas especies que nao se conhe-

ce os seus comoortamentos quando sao submetidas a testes de cnrajL 

zamentos com auxinas s i n t e t i c a s e fatores ambientais controlados* 

ou nao. 

Para o Jambolao ( Syzycium jambolana°DC. ) , ao6s a i n s t a -

lacao do experiment© observou-se que no decimo quinto dia as esta-

cas comecaram a brotar nos diversos tratamentos, no entanto notou 

se que nas estacas de diametr^s i n f e r i o r e s a 1,0 Cm suas br >tacoes 

comecavam a ressecar ate a sua m~>rte. Observou-se ainda que no de_ 

correr do exoerimento muitas estacas nao haviam brotado, e- que o 

re-ssecamento e morte tornou-se c^ntinuo ao longo do trabalho. 

Por outro lado nao f o i reeistrado a ocorrencia de fungos durante o 

me-smo. 

0 quadro 1. mostra os resultados obtidos com e experimen-

t o . 
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QUADRO 1 : Resultados obtidos por tratamento com relacao ao ns de 

estacas sobreviventes, com calosidade, enraizadas. E • 

brotacoes ao lone)© do experiment©• 

NS de estacas 

sobreviventes 

NS de estacas 

com calos 

NS de estacas 

enraizadas 

NS estacas 

brotacoes 

TRATAMENTO 1 3,0 3,0 0,0 17,0 

TRATAMENTO 2 4,0 4,0 0,0 5,0 

TRATAMENTO 3 2,0 2,0 0,0 21,0 

Pelos resultados obtidos nodemos analisar que nos* 

tr e s l e i t o s enraizadores testados, houve a ocorrencia de um baixo 

numero de sobrevivencia das estacas, assim como uma baixa formacao 

de calosidades e nenhum enraizamento. 

Diversos autores afirmam que o insucesso do e n r a i -

zamento de estacas se da clevido a uma gama de fato r e s r^lacionados 

com a f i s i o l o q i a da planta, e tambem a fatores ambient ais intima — 

mente ligados ao enraizamento. 

A o a r t i r dai abre-se um universe de fatores que poderiam t c r i n f l u 

ido oara a nao enraizamento, 

Os processes fisiologic©s ce um vecetal estao r e l a 

cionados com a absorga© de agua e nutrientes FERRI (1979), com 

isso oodemas analisar que a ausencia de r a i z provoca um esgrtamen-

ta das reservas n u t r i c i o n a i s das estacas ao 1ongo do temoo. 

Aoesar de t e r c rrid"> brotacoes durante a conduca© co exoerimento 

i s t o nao j u s t i f i c a a sobrevivencia e nem ta*. o-?uco o enraizamento. 

p-v±s, as brotacoes ocorrem devidf a substancias de rescrva e n u t r i 

entes estarem or'sent^s ao longo da r ?taca. 

KANASHIRO & YAH 3D (l°-"C), trabalhanco com oropaga_ 

cao ve-rc ta t i v a de Corcia croeldxaria, constataram qu* ap^sar das ^s-
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tacas tivessem brotacoes s i g n i f i c a t i v a s , num. oeriodo de 30-40 dias 

ocorreu muchamento e secagem, seguido de morte das estacas. I s t o r-e 

afirma ainda mais que o aparecimento de brotacoes nao j u s t i f i c a uss 

enraizamento s a t i s f a t o r i o . 

Com relacao a idade da planta doadora, esta pode • 

t e r influenciado no nao enraizamento, aoesar das estacas serem cole 

tadas de ramos da parte basal da copa, onde sao mais juvenis em r e -

lacao aos ramos do aoice, i s t o nao quer dizer que estas nao p o d e r i -

am aoresentar altas taxas de i n i b i d o r e s , conca-rrcndo com i s t o oara 

o nao fnraizamento. 

Segundo PATTON et a l i i (1970) citado por POGGIANI 

& FILHO (1974), estudos f e i t o s com enraizamentos de Eucalipto adul — 

to demonstraram que este oroduz uma substancia que i n i b e a formacao 

de ra i z e s , e que sua canacidade de enraizar esta r e s t r i t a apenas a? 

curtfs oeriodo de juvenilidade. Esta hiooteso Dode ser levada em com 

siderarao, haja v i s t o que nao se tern um conbecimento exato sobre o 

sucesso do enraizamento com Jambolao. 

Um 'Utro f a t o r que Dodera t e r influenciado no ins;u 

cess© do enraizamento, e que a concentracao do acido i n d o l - 3 - b u t i r _ i 

co usado fosse em oequena cosagem oara oromover o enraizamento.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ. 

entao a inex i s t e n c i a de fatores que interagissem com a auxina. 

Por outro lado uma hipotese que pode ser levada en 

consideraoao tambem, e com relacao a epoca de coleta do material es 

tudado. No nresente trabalho a coleta das estacas f o i f e i t a um pou-

antes da floracao, f a t o este que comecava toda uma mudanca f i s i o l o — 

gica da olanta. 

Sabemos que muitas esoecies possuem habilidades para o enraizament3 

durante todo o ano, no entanto outras esprcies esta© condicionadas 

ao enraizamento durante detcrminada epoca do ano. 

Uma outra hipStese que se pode levantar e com r e -

lacao aos fatores ambientais. No case do l o c a l onde f o i conduzido o 

experiment*zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 ou seja, 0 ripado do v i v e i r o f l o r e s t a l , este possui u.m 

sistema de nebulizacao manual e nao tern controle de temperatura arc,— 

bicnte. Fato este que provayelmente i n f l u e n c i o u na criacao de um rre? 

i o f once havia uma baixa umidade e uma f o r t e veriacao na temprratu-

ra, caracterizando assim um p-ssivel rnei© desfavoravel ao enraiza-

mento . 



1? 

De acord© com o QUADRQ 1 , podemos analisar que o l e i t o de areia 

em relacao aos outros, f o i o que melhor sobressaiu apesar de ser 

baixo o numero de sobrevivencia e e numero de calos. Indicando 1 

talvez uma melhor favorabilidade ao enraizamento. 



5. CONCLUSAO 

De acordo com os resultados encontrados no experiment©, 

c~nclui-se que: 

- Nao houve enraizamento de estacas de jambolao tratadas com uma 

unica dosagem de AIB (500zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA oDm) em l e i t o s de v e r m i c u l l i t e , a r e i a 

e barro. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-  o l e i t o de areia se mostrou com uma leve superioridade em r e l a 

oao aos outros l e i t o s no que diz respeito ao nfi de sobreviven-

ci a e o aoareciment© de calos. 

1 4 



6. SUQESTOES 

Aoesar dos resultados terem sidos negatives, f az-se necessa 

r i o que se de continuidade a este trabalho,para um melhor conheci-

mcnto sobre a esoecie, utilizando-se novas concentracoes de (AIB)' 

nos rresmos tipos de l e i t o s , e eoletando o material em diferentes e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DOCPS do ?no. 
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