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RBStffiO 

0 B r a s i l possui uma grande variagao de condicoes ecologi-
cas, onde se cultivam diversas especies f r u t i f e r a s . Dentre estas, 
o cajueiro assume grande importancia, especialmente na regiao Nor-
deste. Sua propagacao era grande escala, ocorre por v i a sexuada, 
raas a propagacao assexuada e extremaraente import ante. Mediante 
isso, este trabalho estudou o enraizamento de estacas de caju, de i n 
dividuos adultos com ramos coletados na parte basal da copa 

Os tratamentos consistiam de seis ( 6 ) concentracoes d i -
ferentes de AIB, em dois ( 2 ) l e i t o s de enraizamentos: areia lavada 
e moinha de carvao. Para sua instalacao, u t i l i z o u - s e urn esquema f a 
t o r i a l 6 x 2 , no delineamento blocos casualizados. 

Becorridos 69 dias da implantaeao, verificou-se um baixo 
percentual de sobrevivencia, formagao de calos e ausencia de esta
cas com raizes, 

Observou-se a formagao de calos unicamente no l e i t o de 
moinha de carvao, sendo os melhore3 tratamentos as concentracoes de 
1.000 ppm e 2.000 ppm. 
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1 - INTROSUCaO 

0 B r a s i l , um pais de grande extensao t e r r i t o r i a l , e contem 
plado com uraa diversidade muito grande de condigoe3 ecologicas. 
Isso lhe confere eondigoes de c u l t i v a r div^rsas especies, inclusive 
f r u t i f e r a s , tendo j a sido colocado como o segundo raaior produtor raun 
d i a l de frutas ( GOMES, 1987 ) . 

0 Nordeste, tendo como caracteristicas basicas um clima se 
mi-arido, 3olos rasos, pouco f e r t e i s e determinadas areas improduti 
vas, apresenta potencial para implantagao de povoamentos com certas 
especies f r u t i f e r a s , analisando que t a i s especies se adptam melhor 
as eondigoes mencionadas. 0 ca;ju ( Anacardium occidentale Linn. ) 
f r u t i f e r a de grande valor economico e alimenticio, adapta-se estre 
mamente bem as condigoes edafo-climaticas dessa regiao. 

Na formagao de povoamentos de caju, a multiplicagao se da 
quase em sua totalidade, por v i a sexuada, ou seja a propagagao asse
xuada quase nao existe. No entanto, a propagagao sexuada e impor-
tante, principalmente quando se dese^a reproduzir determinados ca-
racteres geneticos superiores de um individuo. 0 aprimoramento de 
t e c n i c a 3 que a tomem pratica e economica, podera proporcionar a 
adogao da propagagao assexuada, principalmente atraves da estaquia e 
c o n t r i b u i r para melhorar a produtividade, para o desenvolvimento da 
regiao. 

Portanto este trabalho tern como objetivo estudar a propaga 
gao vegetativa por meio de enraizamento de estacas de cajueiro para 
v i a b i l i z a r a adogao desta tecnica que podera c o n t r i b u i r ao desenvol
vimento dos f r u t i c u l t o r e s . 
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2 - H%yi3a0 DE LITERATURA 

0 uso da propagagao vegetativa vera assumindo um papel cada 
vez mais importante na s i l v i c u l t u r a , onde ja vem sendo empregado, 
com exito na h o r t i c u l t u r a , jardinocultura e f r u t i c u l t u r a ( KANA3HIR0 
& YARED, 1980 ) . 

lone segundo SUVA ( 1982 ) afirma que a multiplicagao ve
getativa e a tecnica que consiste em reproduzir individuos sem modi-
ficagoes em sua composigao genetica. Esta tecnica se re a l i z a segun 
do varies processes: a) estaquia; b) mergulhia; c) estolhos e reben-
tos; d) enxertia; e) cultura de tecidos, etc. A escolha do proces-
so depende das caracter£sticas do material empregado ( GOMES, 1987 ) . 

0 presente trabalho r e t r a t a r a a estaquia, tendo em v i s t a 
ser este processo um dos mais importantes e mais aplicado na propa
gagao vegetativa. 

Da-se o nome de estaca, a qualquer parte destacada de uma 
planta, capaz de regenerar parte ou partes que lhe faltem, a fim de 
formar uma planta completa ( Janick citado por 3HIM0YA & GOMIDE, 
1969 ) . 

Helata CIMHA ( 1986 ) que diver3os fatores, tanto internos 
quanto externos, influenciam na capacidade de enraizamento das esta
cas nas diversas especies existentes. 

As caracteristicas das estacas, t a i s como composigao gene-
t i c a , presenga ou ausencia de inibidores de enraizamento,. ausencia de 
folhas e gemas, caracteristicas anatomicas, bem como eondigoes de 
epoca de colheita, sao importantes na formagao de raizes. Alem 
dessas de3tacam-se fatores ambientes como: l u z , temperatura, consti-
tuintes atmosfericos e eondigoes f i s i c a s do meio em que se encontram 
as estacas, como fatores tambem importantes na formagao de raizes. 

Dentre os fatores intemos de3tacam-se 03 fatores quimicos 
e n u t r i c i o n a i s . 

Afirma Audos citado por IRITANI & SOARES ( 1983 ) que os 
reguladores de crescimento sao substancias sin t e t i c a s que quando a-
plicadas aos vegetais produzem efeitos semelhantes aos hormonios pro 



04 

duzidos pelas plant-as. Sao considerados hormonios vegetais as se-
guintes 3ubstancias: auxinas, g i b e r e l i n a 3 , c i t o c i n i n a s , e t i l e n o e 
acido a b c i 3 i c o . 

Os acidos indol-3-acetico, i n d o l 3 - b u t i r i c o e naftaleno-
acetico sao as auxinas mais comumente usadas no enraizamento de esta 
cas. 

Bentre esses, Audos considera o acido i n d o l - 3 - b u t i r i c o co
mo sendo o mais indicado para o uso pratico por sua baixa mobilida 
de e maior estabilidade quimica no corpo da estaca. Ainda este au-
t o r faz algumas restrigoes ao acido indol - 3-aeetico, devido a sua 
baixa estabilidade quimica e a l t a modilidade, o que pode leva-lo as 
porgoes 3uperiores das estacas, causando inibigao do desenvolvimento 
das gemas l a t e r a l s , 0 acido naftalenoacetico tern propriedades se
me lhantes as do acido i n d o l - 3 - b u t i r i c o com a incoveniencia de sua 
concentragao ideal para indugao ao enraizamento de estacas de uma da 
da especie ser muito proxima da concentragao toxica, exigindo portan 
t o , teste preliminares muito cuidadosos. 

Ainda segundo Audos citado por IHITAJTltl & SCARES ( 1983 ) a 
concentragao dos preparados contendo auxinas para aplicagao nas esta
cas varia conforme 0 t i p o da estaca e de acordo com a especie. Es
tacas mais tenras requerem concentragoes mais baixas, enouanto que 
as mais l i g n i f i c a d a s e especie de d i f i c i l enraizamento exigem concen 
tragoes mais a l t a s . 

Hassig citado por CDTTKA ( 1986 ) afirma que exi3tem tambem 
outras substancias nao auxinicas t a i s como co-fatores e nutrientes 
que estimulam a formagao de raizes. 

A grande quantidade de materia hidrocarbonada em relagao a 
baixos teores de compostos nitrogenados inibem a brotagao e favore-
cem 0 enraizamento ( GONQALVSS, 1981 ) . Alem dos fatores quimicos 
e nu t r i c i o n a i s a cada ano vem se descobrindo a importancia da idade 
da arvore. 

Segundo EIGA ( 1983 ) pode-se observar que a juvenilidade 
e um f a t o r importante no enraizamento de estacas de Erva-mate. Em 
geral, estacas coletadas de plantas em sua fase j u v e n i l enraizam com 



05 

raaior facili&ade que aquelas toraadas de plantas adultas. Paton et 
a l i i segundo IHITANI & SO ARES ( 1983 ) era um experiment© com 
Eucalyptus grandis demonstraram que individuos juvenis tinham maior 
capacidade de enraizamento, devido a maior quantidade de auxinas em 
relagao a de ini b i d o r e s . . Hartman & Kester citado por EIGA ( 1983 ) 

concluiram que experimentos dessa natureza tern mostrado que a capaci 
dade de enraizamento das estacas diminuem com o aumento da idade da 
planta. 

No entanto, GONgALVES ( 1981 ) explica que a idade da arvo 1 
re nao indica a diferenga entre os dois tipos de crescimento que 
ocorrem ao mesmo tempo nas partes ouvenil e adulta da arvore. Por-
tanto, quanto mais proximo da regiao do colo, mais j u v e n i l sera o 
crescimento e quanto mais distante do colo mais adulto sera o cres-^ 
cimento. 

Komisarov segundo CTJNEA ( 1986 ) re l a t a que em plantas que 
se multiplicam facilmente por estacas a idade ontogenetica da plan-
ta-mae nao e l i m i t a n t e , mas em plantas de d i f i c i l enraizamento, pode 
ser de grande importancia. 

TORRES et a l i i ( 1977 ) afirma que o enraizamento de esta
cas do maracujazeiro depende, entre outros fatores, da posigao do 
rarao na planta. 

Ha anos tem-se deracnstrado 0 papel estimulante das folhas 
e gemas no enraizamento de estacas. 0 suprimento endogeno de n u t r i 
entes e efetuado pelas folhas, podendo fazer aplicagao exogena. Os 
carboidratos, sem duvida contribuem para a formagao de raizes, mas 
as auxinas sao 03 principals produtos sin t e t i c o s envolvidos na r i z o -
genese ( CUNIIA, 1986 ) . 

B0R3A & BRUNE ( 1983 ) t e 3 t a n d o a influe n c i a do substrato' 
1 

e auxina de forma que aumentasse 0 exito no enraizamento de estacas 
de Eucalyptus spp, prepararam as estacas deixando dois pares de f o 
lhas cortadas pela metade, obtendo assim resultados s a t i s f a t o r i o s . ' 
Sntretanto, a presenga de folhas pode reduzir o teor de agua nas es
tacas e ate provocar a morte por desidratagao antes que enraizem 1 

(GCKQALVES, 1981 ) . 
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313RT0L0TTI et a l i i ( 1979 ) afirmam que as estacas ideais 
devem couter de 3 - 5 pares de gema3. 

Alem da presenga ou ausencia de substantias proraotoras ou 
inibidoras de enraizamento, ausencia de folhas e gemas soraados a ou-
tros fatores, as caracteristicas anatomicas podem i n f l u i r na capaci-
dade de enraizamento das estacas. 

Hartamam segundo TORRES et a l i i ( 1977 ) afirma que os pro 
cessos de desenvolvimento das raizes advent£cias em estacas de cau-
l e , pode-se d i v i d i r em tres fases: a) formagao de um grupo de celu-
las meristematicas ( as i n i c i a i s da r a i z ) ; b) diferenciagao desse 
grupo de celulas em primoraios de r a i z reconhecivel ( as i n i c i a i s da 
ra i z ) ; c) desenvolvimento e emergencia de novas raizes incluindo a 
ruptura de outros tecidos do caule e a formagao da conexao vascular 
com outros tecidos condutores da estaca. 

Destaca-se tambem como f a t o r influente na rizogenese, o 
comprimento da estaca. 

Cezar segundo PIKHEIROS & 0LIY5IRA ( 1973 ) c l a s s i f i c a as 
estacas quanto ao tamanho em: estacas curtas, cujo comprimento varia 
de 10 a 15 cm; estacas longas, medindo de 35 a 50 cm; estacas gran-
des ou tanchosas, que sao representadas por ramos de 1 m de compri -
mento e estacas sementes, uma gema simples extraida de ramos, acompa 
nhada de um flagelo de casca ou por um no do mesmo ramo acompanhados 
de 3uas respectivas gemas. 

Utilizando material proveniente da brotagao de cepas, a a l 
garoba enraizou 70$ em estacas com 10 cm de comprimento por 
2,37 - 3,3 inm de diametro e de 15 cm de comprimento por 
4,39 mm de diametro ( SOUSA & M3CIMMT0, 1984 ) . 

Sm estacas de f i g u e i r a os melhores tratamentos para estirau 
l a r o desenvolvimento do sistema radicular foram os de 35 a 30 cm de 
comprimento seguido de estacas com 25 cm e 20 cm de comprimento 
( PINHEIR03 & OLIVSIRA, 1973 ) . 

A epoca do ano, principalmente em especie de d i f i c i l enrai^ 
zamento, afeta o processo de formagao de raizes. Algumas especies 
podem enraizar o ano todo, enquanto outras estao condicionadas a de-
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terminadas epocas do ano e ti p o de estaca ou material vegetativo 
( GCN£ALVE3, 1981 ) . De uma meneira geral, existe um antagonismo * 
entre a epoca de floragao e 0 enraizamento. A base para e3te anta-
goni3mo pode ser hormonal ou a condigao n u t r i c i o n a l ( GONQALVES, 
1981 ) . 

De acordo com OJIVA & RIGITANO ( 1969 ) o processo de en
raizamento de f i g u e i r a , em Sao Paulo, se da no periodo correspondent 
te aos meses de julho a agosto. 

Gachan^a citado por MANICA ( 1981 ) re l a t a que 0 processo 
de enraizamento do maracuja nao apresenta pegamento regular, podendo 
ser melhorado pela ret i r a d a das estacas de ramos em crescimento ve-
getativo, com gemas em desenvolvimento. 

Alem dessas eondigoes morfologicas, anatomocas e f i s i o l o g i 
cas da arvore, o exito da multiplicagao vegetativa por estacas r e -
quer um manuseio ideal das eondigoes ambientes ( OUNEA, 1986 ) . 

A umidade e um f a t o r essencial no processo de enraizamento 
( CtJHHA, 1986; SUVA, 1983 & &ON5ALVBS, 1981 ) . A umidade do subs-
t r a t o e a umidade r e l a t i v a do ar devem ser mantidas em torno de 80-
100$, para e v i t a r o ressecamento tendo em v i s t a a perda de agua pela 
transpiragao e, assim assegurar a turgescencia dos tecidos ( SILVA, 
1983 & BBRTOLOTTI et a l i i , 1979 ) . Entretanto, precaugoes devem 
ser tomadas para e v i t a r o aparecimento de doengas ( GONQALYES, 1981). 

Para obtengao dessa condigao e necessario um sistema de 
irrigagao que garanta a uniformidade e distribuigao adequada da agua 
no l e i t o de enraizamento. 0 metodo por nebulizagao intermitente e 
essencial para se obter essa condigao e e comumente usado em proces
so de enraizamento de estacas, por ser bastante eficaz ( MIRANDA, 
1983 ) . 

A temperatura tambem consiste um f a t o r importante na r i z o -
genese. SILVA ( 1983 ) afirma que a temperatura do ar tern grande 
importancia no enraizamento de estacas, ja que altas temperaturas au 
mentam a transpiragao dos tecidos, provocando um esgotamento das re-
servas n u t r i c i o n a i s , enquanto que baixas tamperaturas reduzem 0 pro
cesso de fotossintese. Oontudo, a temperatura na base da estaca de 



08 

ve ser de t a l forma que f omega eondigoes para que ha;)a indugao, de
senvolvimento e crescimento das raizes, como tarnbem para a manuten-
gao e sobrevivencia das folhas e ramos ( BEETOLOTTI & GONQALVSS, 
1980 ) . 

GON5AXVT3S ( 1981 ) r e l a t a que a base das estacas necessita 
de temperatura3 mais elevadas para favorecer a respiragao e acelerar 
0 enraizamento, Enquanto que a parte aerea da estaca necessita de 
temperaturas menores para i n i b i r a transpiragao e o desenvolvimento 1 

das gemas e favorecer a fotossintese. 
Em Eucalyptus urophylla 0 aquecimento basal nao afeta a so 

brevivencia, mas e de fundamental importancia, quanto a percentagem 
e precocidade de formagao de raizes ( VAILS & CALDEIRA, 1978 ) . 

Semelhante a outros fatores, a luz, conforme 3ERT0L0TTI k 
GOlTyALVSS ( 1980 ) , e um f a t o r primordial, tanto em qualidade quanto 
em.intensidade. 

Nas eondigoes b r a s i l e i r a s , a intensidade luminosa, geral-
mente, precisa ser reduzida atraves de t e l a sombrite ou ripado para 
e v i t a r a insolagao excessiva nas estacas, A intensidade luminosa ' 
esta condicionada ao t i p o de estaca que se esta enraizando, i s t o e, 
estacas lenhosas e herbaceas requer maior e menor intensidade lumi
nosa respectivamente ( VASTANO & 3AH30SA, 1983 ) . 

Eomissarov segundo IRITANI & SCARES ( 1983 ) afirma que o 
meio ideal para 0 enraizamento e o que apresenta porosidade s u f i c i e n 
te para p e r m i t i r uma boa aeragao e proporcionar retengao e drenagem 
de agua. Alem dessas eondigoes, o substrate deve possuir a capaci-
dade de manter a estaca firme e condicionar uma boa formagao de r a i 
zes adventicias ( GORQALVES, 1 9 8 I ) . 
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3 - MATERIAL E MeTODO 

0 experimento f o i instalado em telado, loealizado no v i -
veiro do Departamento de Engenharia Fl o r e s t a l ( DEF ) • 

As estacas foram coletada3 nos dias 09 e 11 de a b r i l , pro 
cedente de arvores adultas existentes na propriedade " Ramada • no 
municipio de Desterro a 300 Km de Joao Pessoa e 56 Km de Patos. A-
presenta um clima semi-arido, com solo do t i p o a l u v i a l . 

Os ramos, dos quais preparou-se as estacas foram coleta -
dos na porgao "basal da copa, sendo apenas considerados os ramos do 
ano, 

Apos serem coletados, os ramos foram tran3portados ate o 
lo c a l de enraizamento, envolvidos em ^ornais umedecidos em caixas • 
de papelao, de t a l forma que nao danificassem e a transpiragao fos
se a minima possivel. 

No preparo das estacas, u t i l i z o u - s e a parte terminal do 
ramo mediante o corte em b i s e l na parte basal deste, usando uma t e -
soura de poda. As estaca3 apresentavam 18 a 24 cm de comprimento' 
e 0,5 a 1,5 cm de diametro e um par de folhas. 

Apos preparadas, as estacas foram submetidas a um t r a t a -
mento preventivo contra fungos, durante 5 minutos, numa solugao de 
fungicida Ehitane numa concentragao de 1.8$. 

Em seguida ao tratamento anti-fungo, as estacas foram po£ 
tas para secar e 3ubmetidas a tratamentos em 6 concentragoes de aci 
do-indol-butlrico colocados em dois l e i t o s de enraizamento ( areia 
e carvao ) perfazendo um t o t a l de 12 tratamentos, como se seguet 

- 0 ppm de AI3 em l e i t o de areia 
- 100 ppm de AI3 em l e i t o de areia 

T 3 - 500 ppm de AI3 em l e i t o de areia 
T 4 1000 ppm de AI3 em l e i t o de areia 

- 2000 ppm de AI3 em l e i t o de areia 
T 6 - 5000 ppm de AI3 em l e i t o de areia 
T 7 - 0 ppm de AIB em l e i t o de carvao 
T8 - 100 ppm de AI3 em l e i t o de carvao 
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- 500 ppm de AIB em l e i t o de carvao 
^10 " 1 0 0 0 P p r D l d e A' I B e m l e i ' t o d e c a r v & ° 
^11 " 2 0 0 0 p p m d e A I 3 9 m l e i' f c o d e carvao 

- 5000 ppm de AIB em l e i t o de carvao 
Os tratamentos foram compostos de 4 repetigoes de 10 esta

cas perfazendo um t o t a l de 40 e3tacas por tratamento. 
A AI3 f o i d i l u i d a em talco i n e r t e , as bases das estacas fo 

ram molhadas para melhor adesao do regulador de crescimento, alem de 
regular a distribuigao em toda base da estaca. 

0 l e i t o de enraizamento f o i preparado em caixas de madei
ra, isoladas por um pla s t i c o , contendo substratos, previamente este-
relizados. 

As estacas foram plantadas verticalmente com 1/3 de seu 
comprimento enterrado no s u b 3 t r a t o , e3pagados de 5 x 6 cm, sendo su-
f i c i e n t e para uma boa disposigao no l e i t o de enraizamento. 

Durante a condugao procurou-se manter uma umidade uniforme 
e ideal para o processo de enraizamento, atraves do sistema de i r r i -
gagao por nebulizagao, o qual f o i acionado, em media 04 vezes d i a r i a 
mente, em intervalos regulares de 2:30 hs a 2:30 hs durante 30 minu-
tos, entre 06:00 hs as 13:00 hs, 

A duragao do experimento f o i de 69 dias, ao f i n a l da qual 
avaliaram-se os parametros: 

$ de sobrevivencia 
i° de estacas com calos 
$ de estacas com raizes 
Os tratamentos que consistem nas diversas concentragoes de 

auxinas e nos dois i e i t o s de enraizamento, foram dispostos num esque_ 
ma f a t o r i a l 6 x 2 , em que o primeiro f a t o r representa concentragoes' 
e o segundo f a t o r os l e i t o s de enraizamento, no delineamento de blo-
cos casualizados. 
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Do material posto para enraizar no dia 09/04, verificou-se 
mediante observagoes periodicas, uma queda brusca .das folhas aos 04 
dias apos a instalagao do experimento, Continuou a queda das f o 
lhas nos dias seguintes, porem numa menor quantidade, 

Decorridos 15 dias da implantagao, iniciou-se o processo 
de brotagoes de folhas de forma lenta, aumentando gradativamente, • 
chegando ao maximo cerca de 28 dias do seu i n f c i o . Apos este perfo 
do iniciou-se a morte das estacas, onde prolongou-se ate o f i n a l do 
experimento. Durante a sua permanencia nos l e i t o s de enraizamento' 
nao se v e r i f i c o u a presenga de fungos. 

Ao f i n a l do experimento, obteve-se os seguintes resultados 
que estao dispostos nas tabelas 1 e 2 e figuras 1 e 2. 

Tabela 1: Percentagem de sobrevivencia, formagao de calos 
e enraizamento de estacas de ca^u po3tas para enraizar em l e i t o s de 
areia em 06 concentragoes diferentes de AIB, 

AIB ( ppm ) l e i $ de sobre_ $ de forma $ de enrai 
to de areia vivencia gao de calos zamento 

0 0,0 0,0 0,0 
100 0,0 0,0 0,0 
500 7,5 0,0 0,0 

1000 5,0 0,0 0,0 
2000 7,5 0,0 0,0 
5000 2,5 0,0 0,0 
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Tabela 2: Percentagens de sobrevivencia, formagao de calos 
e enraizamento de estacas de caju postas para enraizar em l e i t o s de 
carvao em 06 concentragoes diferentes de AIB, 

AI3 ( ppm ) l e i 
to de carvao 

$ de sobre 
vivencia 

i* de forma
gao de calos 

$ de enrai 
zamento 

0 0,0 0,0 0,0 
100 2,5 0,0 0,0 
500 12,5 10,0 0,0 

1000 12,5 17,5 0,0 
2000 32,5 17,5 0,0 
5000 7,5 5,0 0,0 

De acordo com as percentagens apresentadas no quadro 1 ve-
r i f i c a - s e no3 l e i t o s de enraizamento, um baixo percentual de sobrevi 
vencia. Analisando que os processo3 f i s i o l o g i c o s de uma planta es-
tao intlmaente relacionados com a absorgao de agua e nutrientes, jus 
t i f i c a - s e t a l fenomeno pela ausencia de r a i z , provocando un esgota-
manto ao longo do tempo, de substancias de reserva presente3 nas es
tacas. 

Porem, com relagao ao nao enraizamento, pe3quisas tern de-
monstrado que t a l processo esta condicionado a um grande leque de 
fatores particularmente em especies de d i f i c i l enraizamento dos 
quais segundo GrOMES ( 1987 ) o cajueiro esta inserido. Mediante es 
te fato e analisando o pequeno numero de fatores analisados no expe
rimento em relagao ao universo de fatores, abre-se um grande numero* 
de hipoteses para tentar explicar o nao enraizamento. 

Nos primeiro3 dias, apos a instalagao do experimento, hou<-
ve uma perda brusca de quase todas as folhas, as quais sao fundamen
t a l s no 3uprimento n u t r i c i o n a l . A relagao C/N, no geral tem imp or-
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tancia essencial no enraizamento, ( GONCJALVBS, 1981 ) , assim, prova
velmente a baixa concentragao de materia hidrocarbonada aliado a au
sencia de tratamentos a base de sacarose, poderiam agir como fatores 
inibidores do enraizamento. 

A idade ontogenetiea da planta—mae, provavelmente i n f l u e n -
ciou no insucesso do enraizamento, apesar dos ramos terem sidos co-
letados na parte basal da copa e, portanto, fisiologicamente mais j u 
v e n i l em relagao ao seu apice. Diante dessa hipotese, esses ramos 
poderiam apresentar a l t a taxa de inibidores, fato que coneorreria ne 
gativamente ao enraizamento. 

Hartman & Kester citados por HIGA ( 1983 ) afirmam que a 
capacidade de enraizamento diminui com o aumento da idade da planta. 
Paton et a l i i ( 1970 ) conciuiram que arvores adultas de eucalyptus 
produziria substancias que inibe a formagao de raizes em estacas e 
sua capacidade de enraizamento estaria r e s t r i t a ao curto periodo de 
juvenilidade. 

Outro f a t o r importante na capacidade de enraizamento de ess 
tacas e a presenga de auxinas em concentragoes que promovam 0 engati 
lhamento do processo. Apesar de nao agir isoladamente, sua p a r t i c i 
pagao e fundamental. $ provavel que no ca30 do caju, nao f o i supri 
da auxina em concentragoes ideais ou existe a ausencia de fatores 
que interagem com auxina no processo de enraizamento. 

De acordo com Komissarov citado por SILVA ( 1983 ) no uso 
auxina a concentragao e variavel de acordo com o t i p o de material e 
especie. 

£ de fundamental importancia a epoca do ano em que e f e i t a 
a colheita das estacas, analisando que algumas especies apressntam • 
habilidade para enraizamento durante todo o ano, enquanto outras es-
tao condicionadas a determinadas epocas do ano, devido a mudangas no 
estado f i s i o l o g i c o da planta ao longo do ano. Diante disso podemos 
levantar a hipotese de que o mes de a b r i l provavelmente nao e indica 
do para coleta de estacas de caju, quando se deseja enraizar. 

AKAND & HSBERLSIN ( 1975 ) e NANDA et a l i i ( 1968 ) r e l a -
tarn que as estagoes de plantios tiveram um e f e i t o pronunciado no en-
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raizamento de estacas de algumas especies f i o r e s t a i s e que esse e f e i 
to e3ta correlacionado a mudanga sazonal na atividade carabial da 
qual a sensibilidade a aplicagao exogena da auxina esta 
diretamente relacionada. Assira a auxina pode estiraular ou i n i b i r o 
enraizamento, dependendo da epoca do ano. 

Um outro f a t o r que pode t e r sido l i m i t a n t e seria a origem 
histologica da r a i z , analisando que os tecidos poderiam nao apresen 
t a r celulas totipotentes. 

WARDING ( 1978 ) define to t i p o t e n c i a como sendo a eapacida 
de que as celulas, mesmo completamente diferenciadas tern de regene -
ra r plantas i n t e i r a s . 

Sm relagao aos fatores extemos e importante destaear as 
eondigoes ambientes. Diante da queda brusca das folhas, logo apos 
a instalagao do experimento, demonstra-se a reagao das estacas a bai 
xa umidade re1ativa e as altas temperaturas. 

Analisando a casa de vegetagao onde se realizou o experi
mento em que o sisterna de nebulizagao e manual e nao ha controle de 
temperatura, provavelmente esses fatores agiram de forma desfavora -
ve l ao enraizamento. 

MIRANDA ( 1983 ) estudando o e f e i t o do sistema de i r r i g a -
gao no enraizamenro de estacas de guarana, destaca o 3istema de i r r i 
gagao por nebulizagao intermitente como o mais e f i c i e n t e , pois f o i 
responsavel pelo maior percentual de enraizamento. 

De acordo com a f i g u r a 1, verificou-se que o l e i t o de 
moinha de carvao f o i o que apresentou maior percentual de sobreviven 
cia onde, exclusivamente, ocorreu a formagao de calo. Sssa ocor 
rencia provavelmente pode se explicar pela maior capacidade de reten 
gao de agua, devido sua textura f i n a e provavelmente pela sua capaci 
dade de manter uma maior temperatura na base da estaca. 

Apesar do baixo percentual na formagao de calo, os t r a t a 
mentos, que mais se sobressairam foram 1000 ppm ( T.q ) e 2000 ppm 
( ) onde verifica-se uma possivel tendencia de ser as concentra
goes favoraveis ao processo de formagao de calos. Segundo Bonner 
& Galston citados por IRITANI & SCARES ( 1982 ) mesmo quando nao a-
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presenta relagao com a formagao de raizes, o calo serve para i n d i -
car a favorabilidade das eondigoes dada para o enraizamento, uma vez 
que 3uas exigencias sao similares. 
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5 - CONCLUSaO 

Nao houve enraizamento de estacas de caju tratadas em seis 
( 6 ) concentragoes de AIB em l e i t o de areia e moinha de carvao. 

So houve a formagao de calos no l e i t o de carvao e as melh£ 
res concentragoes de AIB foram de 1000 ppm e 2000 ppm. 

Os dois l e i t o s se mostraram diferentes com relagao ao per
centual de sobrevivencia, havendo uma leve superioridade para o l e i 
t o de moinha de carvao. 
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6 - STOBSToBS 

Apesar do baixo percentual de formagao de calo e sobrevi -
vencia, sugerimos que novos estudos sejam f e i t o 3 , u tilizando como 
substrato a moinha de carvao e as concentragoes de 1000 ppm e 2000 
ppm combinadas com tratamentos a base de sacarose, alem do plantio 
em epocas diferentes de a b r i l , lavagem na base da estaca, redugao da 
area f o l i a r entre outros tratamentos. 
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Aspectos gerais dos cajueiros onde foram retiradas as esta
cas para o enraizamento• 




