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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Desenvolveu-se um estudo sobre uma populacao de craibeira 

(Tabebuia caraiba (Mart.) Bur.) na Fazenda Varzea de Jurema, municipio de 

Patos(PB), com a finalidade de caracterizar seu estado nutricional atraves da 

composicao quimica foliar. Para tanto coletou-se folhas dos tercos inferior, 

mediano e superior da copa, nos seus pontos cardeais, onde a diagnose foliar 

indicou teores de fosforo da ordem de 0,17% nas tres porcoes da copa, 

enquanto os teores de potassio variaram de 1,68 a 1,81%, concentrando-se 

no terco superior. Os teores de calcio variaram de 2,19 a 3,19% e, magnesio, 

de 0,51 a 0,60% . Para os micronutrientes ocorreram as seguintes variacoes: 

Zinco - 27,75 a 39,25ppm , Cobre - 4,00 a 20,75ppm e, Mn - 31,50 a 64,50. 

Necessario se faz, portanto, a execucao de pesquisas futuras no sentido de se 

obter curvas de resposta de crescimento e da produc&o em relacao a adubac§o, 

nos diversos solos do semi-arido, para esta promissora especie. 
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1. INTRODUCAO 

A recomendacao correta de adubacao e corretivos para uma 

cultura depende de urn grande volume dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA experimenta9ao, o que se toma 

bastante dificil no caso de plantas perenes, como a craibeira. A avalia9§o do 

estado nutricional de plantacSes ja existentes, sob diferentes condicdes de solo 

e manejo, pode dar subsidios para o estabelecimento de criterios diagnosticos 

para identifzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 cacao de fatores limitantes do desenvolvimento da produ9ao. 

Muitas das propriedades dos solos florestais diferem das dos solos 

agricolas. Estas diferenQas se devem, em parte, pelo fato de que os solos mais 

ferteis tem sido destinados ao uso agricola, e os demais para a vegeta^So 

natural, como sao os bosques e as pastagens. Os requerimentos das especies 

florestais, a principio diferem dos requerimentos das especies agricolas. 

Drenagem deficiente, solos susceptiveis a erosao, presen9a de pedras, sao 

exemplos de condi96es do solo que favorecem o uso florestal sobre o agricola 

(PRITCHETT, 1990). 
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A craibeira, ocorre com frequencia em solos arenosos e profundos 

da regiao nordeste , principalmente no semi-arido, apresentando porte medio a 

alto, tern multiplas utilidades na carpintaria, movelaria, mouroes, pontaletes e , 

ate tern sido usada na medicina caseira (TIGRE, 1968). Devido a sua beleza 

floristica ocupazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA espa90 , tambem, na arborizacao urbana. 

Necessario se faz que tecnicos e produtores ampliem seus 

conhecimentos a respeito da craibeira, que muito bem tern se adaptado as 

condicoes edafo-climaticas da regiao semi-arida nordestina, onde os baixos 

indices pluviometricos e a irregularidade dos periodos chuvosos tern limitado 

o desenvolvimento de muitas especies, principalmente, por restringir a 

capacidade de absor9§o dos nutrientes do solo. 

O presente trabalho tern a finalidade de caracterizar o estado 

nutricional de individuos adultos de craibeira na regiao de Patos(PB), atraves 

da composi9ao quimica foliar. 



3 

2. REVISAO DE L I T E R A T U R A 

2.1. CONSIDERACOES G E R A I S SOBRE DIAGNOSE FOLIAR. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A analise de solo e insuflciente para garantir urn acompanhamento 

adequado do estado nutricional das plantas. A existencia de nutrientes do solo, 

mesmo que supostamente em quantidades disponiveis suficientes, nao garante o 

suprimento das plantas, visto que muitos fatores podem influir na absorcao 

(RAIJ, 1991). 

Assim, a avaliacao direta do estado nutricional de plantas e uma 

necessidade na silvicultura. Para tal, a analise de plantas ou diagnose foliar e 

muito util. 
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A ideia de se usar o conteudo mineral de plantas como criterio 

para se avaliar o estado nutricional de plantas e solos e bastante atraente. Este 

principio foi posto em pratica inicialmente pelos franceses Lagatu & Maume, 

citados por SOUTO (1989), e seguido por muitos outros desde entao. 

Atualmente existe um grande numero de publicacSes que relatam 

aplicagoes e experiencias emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA rela9§o a concu^oes defmidas com respeito a 

plantas cultivadas, solos e circunstancias locais. 

O uso correto da diagnose foliar como metodo de avalia9ao do 

estado nutricional da planta depende do conhecimento das lim ita96es da 

tecnica. Ate hoje, de acordo com as pondera96es de Jones et al., citados por 

BATAGLIA et al. (1992), e preciso questionar considera96es como: a 

confiabilidade dos dados, a utiliza9ao de conceitos de redoes e balan90S de 

nutrientes e o efeito de concentra96es variaveis de nutrientes alterando 

processos fisiologicos. 

A in terpreta9ao correta dos resultados de uma analise depende de 

muita experimenta9ao visando ao estabelecimento de indices de calibra9ao que 

reflitam o estado nutricional das plantas. Entre os criterios mais usados para 
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diagnostico sao citados o nivel critico, faixas de concentracoes e o Sistema 

Integrado de Diagnose e Recomendacao-DRIS (BATAGLIA et al., 1992). 

As folhas sao consideradas como o foco das atividades 

fisiologicas dentro das plantas. Alteracoes na nutri9ao mineral sao de certa 

forma refletidas nas concentraQdes dos nutrientes nas folhas. A utilizagao da 

diagnose fohar como criterio diagnostico se baseia na premissa de existir uma 

rela9ao significativa entre o suprimento de nutrientes e os niveis dos elementos, 

e que aumentos ou decrescimos nas concentra95es se relacionam com 

produ9des mais altas ou mais baixas, respectivamente (EVENHUIS & 

WAARD, 1980). 

Ha muitos fatores que afetam direta ou indiretamente a 

concentra9ao de nutrientes nas plantas, que e em ultima analise, a resultante da 

atua9ao desses fatores. 

BATAGLIA et al. (1992) comentam que, parametros do solo tais 

como textura, CTC, densidade, aera9ao, potencial redox e pH, todos afetam a 

disponibilidade de nutrientes. 
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Outros fatores, como umidade do solo, influenciam a 

disponibilidade pela acao que exercem sobre os mecanismos de transporte de 

nutrientes ate as raizes. Plantas sob deficiencia hidrica podem ter limitacao do 

suprimento de elementos como P e K, que se movem ate as raizes atraves do 

lento processo de difusao (BARBER, 1962). 

A ma aeracao ocasional do solo pode provocar aumento da 

disponibilidade no solo de elementos como Fe e Mn, que irao se acumular nas 

folhas provocando, inclusive, toxicidade (RAIJ, 1991). Disponibilidades 

variaveis no ciclo da cultura ou de um ano para outro, dependendo de fatores 

climaticos, afetam nutrientes como N , S e B (BATAGLIA et al., 1992). 

Cada especie se comporta de uma maneira caracteristica, o que e 

claramente evidente quando se analisam plantas diferentes em um mesmo 

ambiente, crescendo no mesmo solo ou substrato (BATAGLIA et al., 1992). 

As dicotiledoneas apresentam, de maneira geral, concentracoes 

mais elevadas de Ca, Mg e B, enquanto as monocotiledoneas mostram teores 

mais altos de K (COTTENIE, 1980). 
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Outro fator de grande importancia e a idade fisiologica e a parte da 

planta a ser amostrada. Tecidos novos, em geral, apresentam concentracoes 

muito elevadas de nutrientes. Os nutrientes nitrogenio, fosforo, potassio e 

magnesio sao moveis na planta, e folhas mais jovens apresentam teores mais 

altos que folhas velhas. Outros elementos, como calcio, manganes, ferro e boro, 

frequentemente tern um aumento relativo de concentracao com o 

envelhecimento do tecido vegetal (SMITH, 1962). 

Existem outros fatores que podem afetar os teores de nutrientes 

em folhas. Nessa situacao podem ser citadas as interacoes entre os nutrientes 

no solo, o efeito de certas praticas culturais, como o uso de cobertura morta, e 

a presen9a de pragas e doen9as . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2. NURICAO MINERAL E ADUBACAO DA C R A I B E I R A 

Sao quase inexistesntes na literatura cientifica, trabalhos 

diretamente relacionados com os aspectos nutricionais de Tabebuia caraiba 
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(Mart.) Bur. Provavelmente essa constatacao seja justificada pela falta de 

divulgac£o de suas multiplas utilidades. 

Para LIMA (1989) a craibeira e uma especie indicada para 

trabalhos de reflorestamento em areas de baixa pluviosidade, pois tern a 

vantagem de tolerar solos salinos, bem como aqueles com possibilidades de 

alagamento. 

SOUTO et al. (1994a) estudaram em Patos(PB), o efeito do 

estresse salino no processo germinativo da craibeira. Para isto , utilizaram 

diferentes concentracoes salinas ( 0; 25; 50; 100; 200; 400; 600 e 800 mM 

de NaCl). Verificaram que as sementes germinaram mais lentamente a medida 

que se aumentou a concentra9ao de sodio, sendo que a germina9ao foi 

totalmente inibida a partir de 600 mM de NaCl. 

Em outro estudo realizado no Departamento de Engenharia 

Florestal/UFPB, com o intuito de fornecer dados consistentes sobre a 

aduba9ao fosfatada, utilizando-se o superfosfato simples (500 ppm), bem como 

indicar o tipo ideal de substrato para a produ9ao de mudas de craibeira, 

SOUTO et al. (1994b) verificaram que a mistura de barro + areia + 

esterco ( 1 : 1 : 1 ) propiciou melhores resultados, no que concerne ao 
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diametro do coleto, altura e comprimento de plantas e peso de materia seca de 

parte aerea, quando comparado aos demais tratamentos. A adubacao fosfatada 

nao apresentou resultados satisfatorios. 

MIRANDA et al. (1995) conduziram experimento, em vasos, no 

municipio de Patos(PB), no sentido de verificar o efeito da aplicacao 

localizada de fosforo em mudas de craibera, em fase de viveiros. Para tanto, 

aplicaram 200mg de P/kg de solo nas seguintes formas: distribuicao homogenea 

do P em todo o volume dos vasos, em quadrantes consecutivos, em quadrantes 

opostos e, num unico quadrante do vaso. Os autores concluiram que a 

localizacao do P nao influenciou a altura das mudas, mas influenciou o 

diametro 60 dias apos a repicagem. A materia seca da parte aerea nao se 

alterou mediante os tratamentos, enquanto que o peso de materia seca de raiz 

decresceu quando restringiu-se o volume de solo adubado com P. 
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3.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA M A T E R I A L E METODOS 

3.1. Localizacao e descricao da area em estudo 

A area onde foi realizado o estudo situa-se na Fazenda Varzea de 

Jurema, distando 6 km da sede do municipio de Patos (PB), que esta locatizada 

nas coordenadas geograficaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA TV Latitude Sul e 35°1' Longitude Oeste. 

O clima e quente e seco, relevo ondulado, solo bruno nao-calcico 

e associa9oes de bruno nao-calcico com regossolo solodizado (BRASIL, 

1972). Sua vegeta9ao original e representada por uma capoeira rala e arbustiva 

predominando as seguintes especies: jurema preta (Mimosa hostilis) e 

marmeleiro (Croton sp), com algumas gramineas. 
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O estudo foi desenvolvido em uma plantacao de craibeira, com 

espacamento de 2,5m x 2,5m, totalizando 930 arvores, a qual foi instalada em 

marco de 1980. 

3.2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Atividades de campo e procedimentos de laboratorio 

O desenvolvimento desse estudo processou-se em duas etapas: 

atividades de campo, com a coleta das amostras de material vegetal e de solo e; 

procedimentos analiticos em laboratorio. 

3.2.1. Coleta de material vegetal e de solo 

Foram coletadas folhas de craibeira, em 03/10/95, em 04 fileiras 

de plantas, tomando-se tres amostras em cada fileira. Nesta, as amostras foram 

retiradas dos tercos inferior, mediano e superior da copa, correspondente aos 

pontos cardeais. Apos coletadas, as folhas foram acondicionadas em sacos de 

papel para posterior lavagem e secagem. 
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No mesmo periodo, foram coletadas amostras de solo na area em 

estudo, nas profundidades de 0 - 20cm e 21-40cm, as quais foram 

acondicionadas em sacos plastico e, conduzidas ao Laboratorio de Analises de 

Solo , do Departamento de Engenharia Florestal(DEF)/UFPB, para posterior 

analise. 

3.2.2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Procedimentos analiticos em Laboratorio 

3.2.2.1. Obtencao do extrato para analise foliar 

Apos coletadas e acondicionadas, as amostras foram postas para 

secar em estufa com circulacao forcada de ar , a 60°C, ate obtencao do peso 

constante. Fez-se, entao, a moagem em moinho de aco inoxidavel tipo Wiley, 

usando-se peneira de 1mm de malha. 

No Laboratorio de Solos do DEF/UFPB, foi feita a digestao 

nitricoperclorica para obtencao do extrato e, este, enviado para o Laboratorio 

da FRUNORTE- Frutas do Nordeste Ltda., em Carnaubais(RN), para analise 

de fosforo, potassio, calcio, magnesio, cobre, ferro e manganes. 
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3.2.2.2. Determinates quimicas do solo 

A caracterizacao quimica do solo para fins de fertilidade, foram 

realizadas no Laboratorio de Solos do DEF/UFPB, em amostras de terra fina 

seca ao ar (T.F.S.A.), seguindo metodologia descrita em EMBRAPA (1979). 

Os dados referentes a caracterizacao quimica do solo, encontra-se 

relacionados na Tabela 1. 

T ABEL A 1. Caracteristicas quimicas do solo. 

Caracteristica Profundidade(cm) 

0-20 21 -40 

pH (H 2 0) 6,6 6,6 

P(ppm) 10 7 

K (ppm) 78 78 

Ca
+ 2

 + M g + 2 (meq/lOOg) 5,6 6,6 

i 
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4. RESULTADOS E DISCUSSAO 

A analise quimica foliar na silvicultura prende-se a poucas 

especies, principalmente aquelas de maior interesse economico. Neste sentido, 

torna-se bastante dificil uma comparacao dos dados obtidos neste trabalho. 

As discussoes serao fundamentadas simplesmente no valor 

numerico da analise foliar em comparacao com os dados da literatura referentes 

a outras especies que nao pertencam a familia da craibeira. 

4.1. Macronutrientes 

A Tabela 2 apresenta os teores foliares de macronutrientes em 

folhas de craibeira, conforme a parte amostrada. 

O teor foliar dos macronutrientes detectados pela analise foliar 

mostra que, para o fosforo (P), nao houve oscilacoes nas diferentes partes 

amostradas. Se comparados com os valores encontrados por SOUTO et al. 

(1995), em algaroba, cultivada em solo bruno nao-calcico no municipio de 
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Patos(PB), que variaram de 0,01 a 0,06% nas folhas, verifica-se que os valores 

ora encontrados sao bastante superiores. 

GONIALVES (1995) apresenta como faixas adequadas de teores 

de fosforo em folhas de especies dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Eucalyptus e Pinus , valores que variam 

de 0,9 a 1,3 e 0,8 a 1,4 , respectivamente, valores estes cerca de sete vezes 

superior aos encontrados no presente estudo. Ja MALA VOLT A (1980) 

considera como teor adequado de P, em Pinus , valores da ordem de 0,2%. teor 

este semelhante aos encontrados para a craibeira. 

Considerando-se os teores de potassio (K), observa-se que os 

valores encontrados no terco superior situaram-se acima daqueles 

mencionados nos tercos mediano e inferior. Isto se deve, provavelmente, a alta 

mobilidade do K na planta. 

Valores de 9 a 13 e de 6 a 10% em Eucalyptus e Pinus, 

respectivamente, para K,encontrados por GON^ALVES (1995), apesar de 

serem considerados adequados para essas culturas, acham-se bastante 

superiores aos deste trabalho. 

MALAVOLTA (1980) considera como nivel adequado de K 

para Pinus teores em torno de 10%. Para a algaroba SOUTO et al. (1995) 
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encontraram valores que variam de 0,63 a 0,75%. Constatou-se, dessa 

forma, que os teores de K encontrados para a craibeira sao ligeiramente 

superiores aos daquela cultura. 

TABELA 2. Faixas de teores de macronutrientes em folhas de plantas adult as 

de craibeirazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Tabebuia caraiba). 

Nutriente Parte da copa Teores(%) 

Terco Superior 0,17 

P Terco Mediano 0,17 

Terco Inferior 0,17 

Terco Superior 1,81 

K Terco Mediano 1,68 

Terco Inferior 1,70 

Terco Superior 2,19 

Ca Terco Mediano 3,17 

Terco Inferior 3,19 

Terco Superior 0,51 

Mg Terco Mediano 0,60 

Terco Inferior 0,55 

Para o calcio (Ca), os teores encontrados variaram 

consideravelmente do terco superior para os tercos mediano e inferior. Isto vem 
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demonstrar a baixa mobilidade do calcio nas plantas, visto que a sua deficiencia 

acarreta sintomas inicialmente nas folhas mais novas, o que vem a ser 

corroborado por COELHO (1973), ao afirmar que as folhas mais velhas 

apresentam o maiores teores de calcio. 

RAD (1981) acrescenta que os teores de calcio em folhas variam 

amplamente entre diferentes especies, desde teores de 0,4 ate cerca de 4% 

para plantas normais. Os teores encontrados no presente trabalho se aproximam 

dos valores acima mencionados. 

GONIALVES (1995) enfatiza que os teores adequados de Ca 

parazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Eucalyptus e Pinus variam de 6,0 a 10% e, 3,0 a 5,0%, 

respectivamente. Ja SOUTO et al. (1995), para a cultura da algaroba 

encontraram valores que variaram de 1,5 a 2,2 %. Constata-se, assim, que os 

teores de Ca encontrados nos tercos mediano e inferior e, no terco superior da 

craibeira se assemelham aqueles encontrados para Pinus e Algaroba, 

respectivamente. 

Considerando-se o magnesio (Mg) observa-se que nao houve 

grandes variacoes entre os teores encontrados nas diferentes partes da copa. 

Para MALAVOLTA( 1980), valores de 0,2% sao considerados adequados 
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parazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Pinus, o que nao e confirmado por GONIALVES (1995), para a mesma 

especie, onde a faixa de teores adequados varia de 3,0 a 5,0%. 

Os valores encontrados para a craibeira nao diferem muito 

daqueles obtidos por SOUTO et al. (1995) para a algaroba, cujos valores 

variaram de 0,63 a 0,78%. 

4.2. Micronutrientes 

Na Tabela 3 sao apresentados os teores medios de micronutrientes 

em folhas de craibeira. 

TABELA 3. Faixas de teores de micronutrientes em folhas de plantas adultas 

de craibeira (Tabebuia caraiba ) 

Nutriente Parte da copa Teores(ppm) 

Terco Superior 39,25 

Zn Terco Mediano 38,50 

Terco Inferior 27,75 

Terco Superior 20,75 

Cu Terco Mediano 4,50 

Terco Inferior 4,00 

Terco Superior 31,50 

Mn Terco Mediano 64,50 

Terco Inferior 59,75 
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Para o zinco (Zn), os valores encontrados variaram entre as 

diferentes partes da copa que foram amostradas, tendo o terco inferior 

apresentado menor teor. 

Os teores encontrados acham-se dentro da faixa considerada por 

SANTOS (1991), que afirma ser da ordem de 25 a 150 ppm da , para a maioria 

das culturas. Este autor afirma que, na grande maioria das plantas, as 

deficiencias de zinco so se manifestam quando o teor e inferior a 15 ppm, o que 

nao e o caso em estudo. 

Ja parazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Pinus, GONIALVES (1995) enfatiza que a faixa ideal de 

Zn varia de 30 a 45 mg/kg, valores estes que se assemelham aos observados 

no presente trabalho. 

No que tange ao cobre (Cu), observa-se que houve uma 

discrepancia entre os teores dos nutrientes, principalmente quando compara-se 

os dados obtidos no terco superior da copa em relacao as demais partes 

amostradas. Os teores definidos por MALAVOLTA (1980) e GONIAL VES 

(1995) ratificam os teores encontrados nos tercos inferior e mediano da copa. 
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Para SANTOS (1991) os teores de cobre na materia seca das 

plantas situam-se, mais frequentemente, entre 5 e 20 ppm, sendo as deficiencias 

e as toxidades mais provaveis, respectivamente, abaixo de 4 ppm e acima de 30 

ppm. 

Considerando-se o manganes (Mil), observa-se que os teores 

encontrados, nas partes amostradas, estao bem abaixo daqueles defmidos 

como teores adequados por MALAVOLTA (1980) e GONIALVES (1995) 

que s3o de200e250 a600mg/kg. Para SANTOS (1991), o manganes 

encontra-se nas plantas em quantidades bastante variaveis, da ordem de 20 a 

100 ppm e que, as deficiencias so se manifestam, em geral, abaixo de 15 a 25 

ppm, limite este, superado pelos teores encontrados no presente trabalho. 
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5. CONCLUSOES/SUGESTOES 

Os dados obtidos e discutidos no presente trabalho permitiram que 

sejam tiradas as seguintes conclusoes: 

a) O fosforo distribuiu-se uniformemente por toda a copa na 

ordem de 0,17%, estando na faixa da grande maioria das essencias floretais de 

valor economico; 

b) O potassio mostrou-se ser bastante movel na planta, refletidndo 

seu maior teor no terco superior da copa, diferentemente do calcio que 

concentrou-se no terco inferior e mediano devido a sua pequena mobilidade nos 

tecidos vegetais; 

c) De maneira geral, os teores de macronutrientes na materia seca 

foliar, obedeceram a seguinte ordem: Ca > K > Mg > P, enquanto que os 

micronutrientes ocorreram na seguinte ordem: Mn > Zn > Cu; 

d) A experimentacao futura deve visar especialmente a obtencao 

de curvas de resposta do crescimento e da producao em relacao a adubacao, 

nos diversos tipos de solos da Paraiba. 
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