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EFEITO DE DOSES CRESCENTES DE FOSFORO PARA O CAJUEIRO 

A N A O P R E C O C E EM F A S E DE M U D A 

Autor: JOSE ROBERTO GONCALVES DOS SANTOS 

Orientador: JOSE ROMILSON PAES DE MIRANDA 

RESUMO: Este trabalho teve o objetivo de verificar o efeito de mudas de 

cajueirozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Anacardium Occidentale, Linn.) var. anao precoce CP009 em resposta 

a aplicacao de fosforo em 24 vasos de plastico contendo 8,0 kg de solo como 

substrate Empregando-se o delineamento inteiramente ao acaso com 6 

tratamentos e 4 repeticoes, utilizando-se seis niveis de fosforo (0,3; 5; 10; 20; 40 

e 80 ppm de P), na forma de KH 2 P0 4 e aplicacao de 100ml da solucao 

complementar por vaso em intervalos de 45 dias. O experimento foi conduzido 

em telado, localizado no viveiro do Departamento de Engenharia 

Florestal(DEF/UFPB), Patos-PB. Com duracao de 105 dias. As anotacoes 

referentes a altura das plantas e diametro do coleto foram realizadas mensalmente 

a partir dos 45 dias apos o transplante das mudas. Ao final do experimento 

avaliou-se o peso da materia seca da parte aerea e raiz, determinando os teores 

foliares de P e K encontrados nas plantas de cajueiro. Baixos niveis de P no solo 

limitaram o crescimento da planta e a producao de materia seca pela parte aerea e 

pelas raizes. Pois a elevacao na disponibilidade de P no solo nao alterou os teores 

de K na parte aerea. O nivel critico de P no solo variou, elevando crescimento em 

diametro teor de P na parte aerea, e producao de materia seca, e baixando o 

crescimento em altura 
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1- INTRODUCAO 

0 CajueirozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Anacardium Occidental, Linn), se destaca entre as 

frutiferas tropicais brasileiras sendo originaria da America Tropical, mais 

precisamente das planicies do baixo Amazonas e do litoral do Nordeste 

Brasileiro. (CALZAVARA, citado por CAVALCANTE, 1972), entretanto, seus 

frutos passaram a ter importancia comercial a partir de 1941, quando foi 

instalada a primeira industria para o beneficiamento da castanha. 

De acordo com ARAQUE, citado por PARENTE (1971), o cajueiro 

nao prospera em solos pouco profundos, demasiadamente argilosos, mal 

drenados e sujeitos a inundacoes constantes, sendo considerado pouco exigente 

quanto a fertilidade como atestam os cajueiros nativos nas areias pobres da 

caatinga litoranea (DUQUE 1980), tolerando inclusive valores baixos de pH, 

cuja faixa otima situa-se entre 4,5 e 6,5. (ARAQUE, citado por 

CAVALCANTE, 1974). 

A adubacao em alguns experimentos demonstrou seu efeito 

positivo, embora seja pouco utilizada na cultura, nas varias regioes produtoras, 

devido a falta de conhecimento sobre sua viabilidade economica. 

O proposito deste trabalho foi o de estudar a resposta do cajueiro 

anao precoce a diferentes niveis de fosforo no substrato durante o periodo de 

forma9ao de mudas, visando o estabelecimento do nivel critico de P para a 

cultura. 
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2- REV1SAO DE L I T E R A T U R A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 cajueiro e uma frutifera tropical que produz em clima, cujas 

i 

temperaturas variam entre 22 °C e 32 °C. Acima de 36 °C e abaixo de 16 °C a 

planta reage negativamente, MARTINEZ (1986). 

Para PARENTE et al. (1971), a cultura do cajueiro parece ser 

beneficiada quando a umidade relativa media anual situa-se entre 70 e 80%. Esta 

hipotese esti correlacionada com o fato da cultura ocorrer, principalmente na 

faixa litoranea. 

O cajueiro e pouco exigente quanto ao tipo de solo sendo 

favorecido pelos argilo-silicosos ou silico-argilosos, profundos e ferteis. 6 

encontrado, porem em solos arenosos e argilosos, GOMES (1987). 

De acordo com GRUNES (1959), depois do nitrogenio, o fosforo, 

e o principal fator nutricional limitante azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA produ9ao vegetal na maioria dos solos 

tropicais. Isto justifica o grande volume de trabalhos disponiveis na literatura, 

estudando os complexos aspectos do comportamento deste nutriente no sistema 

solo-planta e suas intera96es com outros nutrientes. Neste sentido, segundo 

FERN ANDES et al. (1980), a absor9ao de N amoniacal, a baixos niveis de 

absor9ao de P, conduz a urn aumento significarivo do teor de N soluvel em milho, 

e estes se relacionam invariavelmente com baixos niveis de N proteico. 

EmzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Eucalyptus grandis, MUNIZ et al. (1985), observaram redu9ao 

no nivel critico de P e eleva9ao na eficiencia quanto ao seu uso, com o fator 

capacidade de P do solo. 
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O nivel critico de P varia tanto com o fator capacidade, quantozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA com 

as caracteristicas das plantas, conforme afirma, BARROS et al. (1982), que o 

ciclo da planta e as consequentes variacoes, entre outras, do tamanho do sistema 

radicular-caracteristica da maior importancia no processo de absorcao de 

elementos de menor mobilidade no solo, como o P, (TYNKER 1980), 

deverao fazer com que o nivel de nutriente adequado para uma cultura de 

ciclo longo nao seja o mesmo para uma cultura de ciclo curto, embora que 

para BARROS et al. (1982), o nivel de P disponivel no solo considerado baixo 

para alface e igualmente considerado baixo para o eucalipto. 

De acordo com BARROS et al. (1982), o aumento da dosagem de P 

aplicada em diferentes solos do cerrado de Minas Gerais causou, de modo geral, 

uma elevacao na concentracao do elemento na parte aerea das plantas de 

eucalipto. 

A maior exigencia por fosforo em plantas perenes em 

crescimento inicial, relativamente a outras especies de ciclo anual, deve-se 

possivelmente, a valores mais elevados de km. Conforme VALE (1982), o maior 

valor da constante de cinetica de absorcao (km), para o eucalipto em relacao ao 

valor de km para o milho, indica a maior afinidade entre o fosforo e o seu 

carregador nas raizes do eucalipto. 

NOVA1S et al. (1981), obtiveram resultados que mostraram urn 

nivel critico de 65 ppm de fosforo para o crescimento maximo de mudas de 

eucalipto aos 72 dias de idade. Este nivel critico extremamente alto, no solo, para 

o crescimento inicial de plantas de eucalipto, ja observado por outros autores, foi 
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tambem estudado por NEVES (1982), que observou varia9§o do mesmo, com as 

caracteristicas do solo que refletem o fator capacidade de fosfato. Os resultados 

encontrados mostraram que, para plantas aos 85 dias de idade, o nivel critico 

variava de solo para solo, inversamente com o fator capacidade. Assim e que 

NOVAiS & KAMPRATH (1978), verificaram que num solo argiloso o teor 

critico devera ser menor que num arenoso, situa^ao ja comprovada com a 

utiliza9ao de outras plantas. 
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3 - M A T E R I A L E METODOS 

O experimento foi conduzido em telado, localizado no viveiro do 

Departamento de Engenharia Florestal (DEF), Centro de Saude e Tecnologia 

Rural da Universidade Federal da Paraiba, Patos-PB, utilizando-se sementes de 

cajuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Anacardium occidentale, Linn.)var. Anao precoce CP009, procedentes da 

EMBRAPA/Pacajus-CE, cujazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA desinfec9ao foi realizada pela imersao das mesmas 

em hipoclorito de sodio a 10% por 5 horas. 

3.1- PREPARO E CULTIVO DAS MUDAS 

3.1.1- PMMEIRA FASE (fre-gerniim^ao) 

Utilizou-se um lote de 75 sementes, semeadas em areia lavada. 

Foram realizadas irriga96es diarias com agua destilada, de modo a manter a 

umidade adequada para a germinacao das sementes. 

3.1.2- SEGUNDA FASE (Transplants) 

Para a execu9ao do transplante foram utilizados vasos de plasticos, 

drenados, contendo 8,0 Kg de solo como substrato. Os vasos foram expostos em 

bancada de madeira no interior do telado em condi9oes de viveiro, logoa apos foi 
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determinada a capacidadezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA de  campo (c.c) , e  posteriormente a execucao e 

transplante das plantulas. 

O experimento foi montado no dia 28 de julho de 1995 e dasativado 

apos 105 dias. Empregou-se o delineamento inteiramente ao acaso, com 6 

tratamentos e 4 repeticoes com uma planta por vaso. Os tratamentos 

consistiram em seis niveis de fosforo (0,3; 5; 10; 20; 40; e 80 ppm de P), na 

forma de KH 2 P0 4 . 

O fornecimento de nutrientes foi feito, aplicando-se, 100ml da 

solucao nutritiva de HOAGLAND & ARNON (1956), por vaso em intervalos de 

45 dias. As avaliacoes de altura das plantas e diametro do coleto, foram 

analisadas mensalmente a partir dos 45 dias apos o transplante das mudas. Ao 

final do experimento, avaliou-se, o peso da materia seca da parte aerea e da raiz 

e, determinados os teores foliares de P e K. 

A composicao da adubacao complementar esta demonstrada na 

Tabela a seguir. 

Tabela 01- Adubacao complementar sem P. utilizada na nutricao do cajueiro zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Anacardium occidentale, Linn.) var. anao precoce CP009. 

CONCENTRATES QUANTIDADES (ml/1) 

Ca (N0 3 ) 2 
4,0 

K 2 S0 4 
2,0 

Mg S0 4 
2,0 

KNO3 2,0 

Micro-nutrientes 

Fe 1,0 
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A altura e o diametro do coleto das plantas, em cada idade, foram 

apresentadas como variavel dependente dos niveis de fosforo disponivel no solo. 

Para o estabelecimento destes niveis foram realizados estudos em condicoes de 

viveiro, utilizando-se solo de mesma procedencia em todos os tratamentos, cuja 

as amostras foram coletadas e uniformizadas em um balde para a detenninacao 

das caracteristicas quimicas e fisicas, no laboratorio de solos da UFPB/Patos-PB. 

Tabela 02- Caracterizacoes quimicas e fisicas das amostras do solo. 

CARACTERISTICAS 

pH 

Ca + Mg 

P 

Areia 

Silte 

Argila 

Capacidade de campo 

Ponto de murcha permanente 

Densidade real 

Densidade aparente 

Classifica9ao 

5,9 

8,2 meq/100cm3 

0,3 ppm 

73,0 % 

10,0 % 

17,0 % 

10,0 % 

5,0 % 

2,1 g/cm3 

1,6 g/cm3 

Franco Arenoso 

Durante todo o periodo de cultivo das plantas, procurou-se manter 

o teor de umidade do solo proximo a capacidade de campo. A colheita do 

material para estudo foi realizada aos 105 dias, cortando-se a parte aerea das 

plantas ao nivel do solo. Apos a secagem do material em estufa, a temperatura 

de 65 °C ate peso constante, deterrninou-se o peso da materia seca em balan9a 
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de precisao. 0 material seco foi moido e mineralizado pela mistura nitrico-

perclorica para a determinacao das concentracoes de nutrientes na parte aerea 

das plantas. Utilizando-se a metodologia descrita por MALAVOLTA et al. 

(1989), determinaram-se o fosforo por colorimetria do metavanadato e potassio 

fotometria de chama de emissao. 

Os dados foram submetidos a analises de variancia e as medias 

comparadas pelo teste de Duncan ao nivel de 5% de probabilidade. 
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4 - RESULTADOS E DISCUSSAO 

A altura de planta aos 45, 75 e 105 dias e o diametro do caule aos 

75 e 105 dias das mudas de cajueiro, foram influenciados pelos tratamentos 

aplicados (Tabela 03). Observou-se 45 dias apos o transplante que as medias dos 

tratamentos T2, T4 e T5 foram iguais entre si e superiores as medias dos 

tratamentos T l , T3 e T6. Os dados mostram que o cajueiro se beneficiou com a 

elevacao na disponibilidade de P no solo, ate o nivel de 40 ppm, embora o nivel 

de 10 ppm tenha proporcionado crescimento em altura igual ao da testemunha. 

Aos 75 dias apos a semeadura as maiores medias de altura foram obtidas com os 

niveis de 5; 20; 40 e 80ppm, sendo as medias dos dois primeiros niveis 

superiores as obtidas com a testemunha e com 10 ppm de P no solo. Aos 105 dias 

observou-se que as plantas apresentaram comportamento bastante semelhantes ao 

que ocorreu na primeira avaliacao sendo a altura media obtida na testemunha, 

inferior as medias dos demais tratamentos exceto a obtida com lOppm de P. 

De modo geral o crescimento do cajueiro anao precoce em altura, 

foi beneficiado pela aplicacao de P, tendo suas exigencias aumentado com o 

crescimento das mudas. 

Os dados medios dos diametros mostraram que a adicao de P 

exerceu efeito sobre esta caracteristica, aos 75 e 105 dias. A aplicacao de 80 

ppm de P proporcionou aumento significativo no diametro medio em relacao 

aos diametros obtidos com a testemunha (0,3 ppm de P), aos 45 dias. As medias 

dos demais tratamentos nao diferiram entre si. De modo geral o nivel de 0,3 
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ppm de P (testemunha), encontrado no solo, foi limitante ao crescimento em 

diametro enquanto a aplicacao de P proporcionou a formacao de plantas com 

caules mais espessos. 

Os niveis criticos de 5 ppm de P aplicados ao solo para o 

crescimento em altura aos 75 e 105 dias e de 80 ppm para o crescimento em 

diametro aos 75 e 105 dias, sao inferiores e superiores, respectivamente, aos 

encontrados por NOVAIS et al. (1981), para o eucalipto. 

As respostas das mudas de caju, a adicao de P ao solo, sugerem que 

esta especie apresenta alta capacidade de absorcao de fosforo. 

Tabela 03- Altura e diametro do caule das mudas de cajueiro, aos 45, 75 e 105 

dias, em funcao dos niveis de P aplicados ao solo. 

TRATAMENTOS ALTURA (cm) DIAMETRO (mm) TRATAMENTOS 

45 75 105(dias) 45 75 105(dias) 

T l (testemunha) 19,92C 25,13BC 25.85C 4,75A 6,40C 7,78B 

T2 26,83A 31,95 A 35,67A 5,78A 7,78AB 8,90AB 

T3 19,55C 23,73C 28,50BC 4,65A 6,88BC 7,90B 

T4 24.78AB 29,40A 33,20AB 5,20A 7,83AB 9,03AB 

T5 26,17 A 30,83A 34,70A 5,1 OA 7,50ABC 8,68AB 

T6 21.92BC 28.48AB 33,08AB 5,45A 8,38A 9.58A 

* Medias seguidas pelas mesmas letras nas colunas nao diferem entre si, pelo 

teste de Duncan, ao nivel de 5% de probabilidade. 
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Quanto a producao de materia seca da parte aerea, observou-se aos 

105 dias de idade, que as medias dos tratamentos T2, T4, T5 e T6 foram iguais 

entre si e superiores as medias dos tratamentos T l e T3. Os dados mostram que 

o cajueiro se beneficiou com a elevacao na disponibilidade de P no solo ate o 

nivel de 80 ppm, embora o nivel de 10 ppm nao ten ha diferenciado 

significativamente do nivel de 0,3 ppm de P (testemunha), de forma que a 

producao de materia seca da parte aerea obtida em T l e T3 foi inferior a obtida 

nos demais tratamentos. 

As producdes de materia seca na raiz aos 105 dias foram iguais 

entre si nos tratamentos T2, T4, T5 e T6, e semelhantes a producao na parte 

aerea, onde as menores medias por tratamento foram obtidas ao nivel de 0,3 e 10 

ppm de P no solo. Niveis limitantes, tambem, a producao de materia seca da parte 

aerea e raiz. 

Tabela 04 - Producao de materia seca da parte aerea e raiz das mudas de 

cajueiro, aos 105 dias, em funcao dos niveis de P aplicados ao 

solo. 

PRODUCAO DE MATERIA SECA (g) 

TRATAMENTOS PARTE AEREA RAIZ 

T l (Testemunha) 3,8220C 2,4080C 

T2 6,5950A 4,050AB 

T3 4,375BC 2,760BC 

T4 6,080AB 3,938AB 

T5 5,945AB 4,2500A 

T6 6,7780A 4,3250A 

* Medias seguidas pelas mesmas letras nas colunas nao diferem entre si, pelo 

teste de Duncan, ao nivel de 5% de probabilidade. 
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Com os resuitados obtidos em relacao aos teores de P em mudas de 

cajueiro aos 105 dias de idade, observou-se que as medias dos tratamentos T l , 

T2, T3, T4 e T5 nao diferiram sigmficativamente entre si, sendo inferiores a 

obtida no tratamento T6. Estes dados estao de acordo com os obtidos por 

BARROS et al. (1982), para o eucalipto. De modo geral estes dados mostram que 

as plantas de cajueiro sao pouco exigentes quanto a disponibilidade de P no solo. 

O nivel critico para a materia seca da parte aerea e das raizes foi superior ao 

encontrado por NOVA1S et al. (1981), para o eucalipto. 

As medias referentes aos teores de K encontradas foram iguais 

entre si, evidenciando que as plantas apresentaram comportamento bastante 

semelhante em relacao a absorcao deste nutriente nos diversos tratamentos. De 

modo que as variacoes nos niveis de P nao influenciaram significativamente a 

absorcao do K pelas plantas de cajueiro. 

Tabela 05- Teores de P e K encontrados em mudas de cajueiro aos 105 dias de 

idade. 

TRATAMENTOS 

P 

TEORES(%) 

K 

T l (Testemunha) 0,04B 0,31 A 

T2 0,05B 0,31 A 

T3 0,06B 0,28A 

T4 0,06B 0,40A 

T5 0,05B 0,30A 

T6 0,09A 0,33A 

* Medias seguidas pelas mesmas letras nas colunas nao diferem entre si, pelo 

teste de Duncan, ao nivel de 5% de probabilidade. 
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5 - C O N C L U S O E S 

Com base nos resultados obtidos, pode se concluir que: 

• As exigencias do cajueiro em relacao ao P aumentaram com o crescimento das 

mudas; 

• Baixos niveis de P no solo limitam o crescimento da planta e a producao de 

materia seca pela parte aerea e pelas raizes; 

• A elevacao na disponibilidade de P no solo nao alterou os teores de K na parte 

aerea; 

• O teor de P na parte aerea foi alterado apenas pelo mais elevado nivel de P no 

solo; 

• O nivel critico variou conforme o parametro avaliado; foi alto para o 

crescimento em diametro teor de P na parte aerea, e producao de materia seca, 

e baixo para o crescimento em altura. 
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