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EXTRATO 

RIBEIRO, Marcelo de F. M.S. , Universidade Federal de Viçosa. 
Janeiro de Respostas do Crescimento, do Amido e de 

em de arabica 

Prof Orientador : A l  Braga Rena. Prof es 
L., com diferentes sensibilidades A seca de ponteiros. 

Victor Hugo V. e 
Cordeiro. 

Pretendeu-se estudar o e fe i t o  de n í v e i s  crescentes de 

sobre o crescimento. os teores de amido e de 

e m  plantas de de com 

diferentes sensibil idades A seca de ponteiros. Para tanto. 

plantas do cult ivar e das progenies de 

1359 susceptível) e susceptível3 

foram e m  n u t r i  t iva  e. di as do 

dos procedeu-se h coleta de amostras. 

Para todas a s  caracter ís t icas  avaliadas. A 

dos teores de  amido, se observou uniformidade das 

respostas dentro do grupo e m  ao cult ivar 

As diferenças, quando significativas.  decorreram da 

superioridade at iva de uma das es. geralmente a 

V i  



vi i 

que elevou a a do grupo . De maneira geral ,  

os teores de  amido nos ramos e nas raizes,  ao contrario 

daqueles foram maiores no cultivar Dentre 

os pos, a progenie i 359 apresentou a menor ent re  

o peso da materia seca fo l i a r  e o da raíz.  Para todos os 

cafes, as de materia seca e os teores de 

e m  todos os e d e  amido, nas folhas e nos ramos, 

aumentaram, ao contrario dos teores de 

e com o acrescimo da do 

na n u t r í  t iva.  Contudo. a magnitude dos 

aumentos relacionou-se de  forma inversa com a 

do no o de mento. 
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Sendo o cafeeiro uma cultura perene, os programas de 

melhor que vem de 

demandam tempo e nem sempre alcançam resultados 

Por tanto, a l  a 

d e  caracter ís t icas  e m  plantas jovens que 

possam prever a potencialidade produtiva das plantas 

adultas,  de maneira a a precoce d e  

de cafe. Dentro desse contexto, o seca de 

ponteiros ou morte descendente de apresenta-se de 

forma promissora para a pesquisa por ocorrer com diferentes 

intensidades entre os varios pos de . 
A s s i m .  uma vez que a maioria das evidencias relaciona 

a seca de ponteiros com o esgotamento d e  na 

planta. estudar o e fe i t o  da 

sobre algumas caracter ís t icas  do crescimento. bem como os 

teores de e de  e m  plantas jovens de 

de com diferentes sensibilidades ao 



2. DE LITERATURA 

Segundo RI BEIRO FILHO "a seca de ponteiros ou 

d i  e-back caracteriza-se pel o mor te, 

e queda das folhas. das extremidades dos ramos 

ponteiros e l a t e r a i s  do cafeeiro. A estes sintomas segue-se 

o secamento progressivo dos citados ramos, ngo raro 

base, os quais se tornam Por sua vez. os frutos 

atingidos param de crescer e secam, ficando escurecidos e. 

vezes, presos aos galhos". A severidade dessa desordem 

tem sido relacionada, positivamente. com a carga de frutos 

1933; BECKLEY , 

RENA et al. , 1983b3 e. negativamente, com o teor de 

1954; 1978; 

1979; RENA et a l .  , que a planta apresenta. Uma 

q u e  o f ru to  deve valer-se principalmente da fotossintese 

corrente para a sua 1985; RENA e 

, vel q u e  as  i as  da e 

da de  fotoassimilados na planta se relacionem 

de  maneira inversa com a intensidade do e m  

2 
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c vos. 

e a de  fotoassi nas 

plantas revelado uma de t o  com a 

1985; 

de reduz as  taxas de 

fotossintese e m  plantas de al (PEOPLES e KOCH. de 

m i  1 e MOSS, 19683 e de cana-de-açúcar 

, mas as taxas de  de 

f mí 1 e m  cana-de-açúcar C e m  al godgo 

e 1972) e e m  soja 19843. A causa 

para a menor de e m  plantas deficientes 

t e m  sido atribuida ao aumento da resistencia 

e MOSS. 19683. da resistencia 

e 1979; 19843 ou de ambas et 

a l . ,  Contudo, o da taxa de de 

n u  1 parece anteceder os eí tos da i a 

d e  sobre as  taxas de f 1969; 

ASHLEY e 1972). E s s e  pode estar  

associado ao requerimento de ao 

o na das folhas As 

menores taxas de sintese de  sacarose et a l . ,  1978; 

e I 19823, maiores taxas de atividade da 

invertase 1980; e ao processo de 

transporte d e  sacar-e para o floema As 

evidencias sugerem que a do nesse  processo 

a de promover a ativa de sacarose das do 

para o e GEIGER, 1979; MENGEL. 

provavelmente do mecanismo de 

e MORELAND, 19803, ou o carregamento de 
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sacarose do para  d e n t r o  das companheiras 

dos elementos crivados 19853 ou ambos 

1983; 19853 .  Aparentemente, esse carregamento do 

floema ocorre por um mecanismo de 

com o movendo-se e m  r e s p o s t a  ao p o t e n c i a l  d e  

membrana A s s i m ,  a menor e f i c i e n c i a  na  

de pode e l e v a r  os teores de 

açúcares e de amido n a s  f o l h a s .  A da 

f o t o s s i n t e s e  t e m  sido 

ev idenc iada  1980; e EVANS, 

Por tan to ,  a do 

no metabolismo e t r a n s p o r t e  de  n a s  p l a n t a s  

s u g e r e  que quanto As de s u a  

e possam ter alguma de  t o  com 

as d i f e r e n t e s  s e n s i b i l i d a d e s  ao verificada 

e m  algumas p rogen ies  de da e s p e c i e  fea arabica. 

do o u t r o s  n u t r i e n t e s  tem sido 

assoc iados  com o de cafes. N e s s e  a s p e c t o ,  a 

d e f i c i e n c i a  d e  n i  pode promover de maneira d i  reta 

, 1935; et al .  , ou i n d i r e t a ,  via 

de e m  decor renc ia  da do 

cresc imento  e da  de  f o l h a s  a seca 

de  ramos. Estudando a e n t r e  o teor foliar  de a l g u n s  

m i  e o d e  d i f e r e n t e s  p rogen ies  d e  

no campo. RENA et a l .  v e r i f i c a r a m  que  as 

progenies  mais s u s c e p t í v e i s  ao tiveram os 

s e u s  teores d e  de e d e  

aumentados medida que o vigor  vo a. N a s  

p l a n t a s  do C u l t i v a r  u t i l i z a d o  como r e f e r e n c i a .  e 



naquelas da progenie de  mor 1803. pouco susceptível ao 

esses teores sofreram 

A s s i m ,  embora RENA et a l .  tenham 

atribuído t a i s  a reflexos de desordem radicular, 

e m  da seca de ponteiros, que 

diferenças genotípicas e m  nível  n u t r i  mesmo s e m  uma 

de  t o  com o possam ser 

como marcadoras, e m  pesquisas que 

identif icar  precocemente mais ou 

menos susceptíveis seca de ponteiros. 



3. AL E 

3.1 - do Material Vegetal 

Utilizaram-se de  arabica L. :  um 

cultivar de Vermelho e 

duas progenies de com d i f e r e n t e s  sensibilidades 

seca de  ponteiros: 1359-52-TI3 25713, muito 

CRENA et a l .  , e 2000-84-TI5 C 

45923. pouco et al .  , 19841. As sementes 

desprovidas d e  pergaminho. com 

a seco, foram e m  caixas de madeira que continham 

areia de r i o  lavada, previamente tratada com 0.1%. 

Nas de casa de foram deixadas germinar 

e alcançar o estadio de "orelha-de-onça". A umidade na areia  

foi  mediante com agua. 
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3.2 - Cultivo das Plantas 

N o  de "orelha-de-onça", as tiveram 

suas raizes cortadas a 11 cm do coleto e, pela 

uniformidade. foram transferidas para recipientes de 

externamente com t i n t a  que 

continham 1.8 l i t r o  da de crescimento 13.  

Cada recipiente recebeu Decorridos sete 

dias,  fez-se um desbaste, deixando-se as duas mais 

uniformes por unidade experimental e aplicaram-se os 

tratamentos 13. 

QUADRO 1 - dos Nut r i en t e s  nas 
Nutr i t ivas  d e  Crescimento e dos Tratamentos a 

O p H  das Sol Foi Corrigido para 
com ou 

na Nutritiva 

Nutr ien tes  Fontes 
Crescimento 

Tratamentos 

N 

P 

K 

S 

€3 

Mo 

Fe 

1 . 
2. 

3. 

1 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

1 O. 

5 

24 

73 

0.50 

0.38 

o. 
0,02 

o. 02 

2,20 

1 

5 

146 

24 

32 

O. 38 

0.05 

o. 02 

0.02 

1 

5 

4 

24 

34 

o. 50 

O, 38 

o, 
0.02 

o. 02 

2.20 

1 

16 

24 

39 

O, 38 

o. 
0.02 

0.02 

2,20 

5 

64 

146 

24 

58 

0.50 

O. 38 

o. 
o. o2 
o, 
2.20 
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Durante o de  crescimento. que se prolongou 

por 90 dias a dos tratamentos, renovaram-se, 

semanal mente, as sol n u t r í  tí vas, as quai receberam 

arejamento intermitente. 

O do experimento ocorreu com a colheita das 

plantas, que tiveram suas partes e m  folhas, 

ramos e raizes. as  quais foram submetidas diversas 

conforme o esquema a seguir. 

Col heí t a  

C 2 dade experimental 3 

I planta 1 planta 

I 
Folhas Ramos Folhas Ramos Raizes 

Imediata do Peso da Materia Fresca 

c 
Imediata da 

Estufa Vent í  1 

Forçada 

A t í  vi dade i com 

80% Fervente Materia Seca 

et a l .  , 

I 
I 

Estufa Moagem 

Forçada C 40 mal has3 

a Seca 

Moagem et a l .  , 19443 

mal has3 

1 1 I 
Amostra A Extrato B Extrato C 
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3.3 - Metodologia Analítica 

3.3.1 - Amido 

O amido foi  dosado na amostra A. segundo a 

a descri t a  por et al.  adaptada 

para o por PATEL com uma al no 

tempo de do amido pelo que foi  de 

30 na primeira vez. e de  na segunda 

19853. 

3.3.2 - Calcio e 

E s s e s  elementos foram dosados no extrato B. O 

foi  determinado por de  chama, o 

por e o calcio e o 

por de 

3.3.3. - 

O foi  dosado com a do 

de  et a l .  . no extrato C. 

3.4 - Delineamento e Analise 

O experimento foi um completo 

tratamentos. repetidos quatro vezes. 

foram dispostos e m  blocos ao acaso. A analise de 

foi conduzida do desdobramento da fonte de 
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e m  g r a u s  i n d i v i d u a i s  d e  l i b e r d a d e ,  segundo 

c o n t r a s t e s  que testaram. e m  o grupo 

com a var iedade  e as 

progenies d e  entre si C1359 O r e s t a n t e  dos 

graus  d e  l i b e r d a d e  d e  tratamentos foi  decomposto no e s t u d o  

dos efeitos d o  d e n t r o  d e  cada mediante 

i se d e  



4. RESULTADOS E 

90 dias da dos t r a t amentos .  nenhum 

s in toma característico da d e f i c i e n c i a  de foi 

observado n a s  p l a n t a s  de cafe. dos r e s u l t a d o s  

de  FRANCO e MENDES C19491 e d e  Segundo esses 

a u t o r e s ,  o absorvido  d u r a n t e  o p e r í o d o  e m  que as 

p l a n t a s  foram e m  n u t r i  ti va completa a d i o u  

o aparecimento dos t í p i c o s  da d e f i c i e n c i a  do 

n u t r i e n t e .  

A de materia seca d a s  f o l h a s ,  ramos 

e total fo i  maior para  as progenies  d e  , 

independentemente do n í v e l  de 2 e E s s a  

s u p e r i o r i d a d e  deveu-se, e n t r e t a n t o .  ao c o n t r a r i o  da materia 

seca r a d i c u l a r ,  maiores v e r i f i c a d a s  p a r a  a 

progenie  d e  2000, que elevaram as das 

d a s  p l a n t a s  de  Estudando o c resc imen to  d e  

p l a n t a s  da progen ie  de 1359 e de  o u t r o s  c u l t i v a r e s  

d e  cafe e m  n u t r i t i v a .  ALVES v e r i f i c o u  que  a 

de  materia seca total das p l a n t a s  da progenie  de 
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2 - Peso o da  Materia Seca d a s  Folhas ,  R a m o s ,  
Raizes e Total de P l a n t a s  do C u l t i v a r  
Ver m e l  ho e d a s  es d e  C a t í  mor 1359 e 

N u t r i t i v a  
Submetidas a Doses Crescentes  d e  e m  

Materia Seca 

Tratamentos R a m o s  Tota l  

2,057 O .  O, 489 

i 2.063 O .  345 O. 2.984 

2000 2,377 O, 447 O. 498 3,327 

QUADRO 3 - d e  a d o  Peso da Materia Seca d a s  

C u l t i v a r  Ver m e l  ho e das Progenies  de 
Folhas ,  Ramos, Raizes e Total  d e  P l a n t a s  do 

1359 e 2000 Submetidas a Doses Crescen tes  
d e  e m  Nutri  t i v a  

Fontes  Quadrado Medio da Materia Seca 

de  

i Folhas Ramos Total 

oco 3 0.000474 

O .  O. 

1359 2000 1 0,787512 

K d/ 9 0.766323 

duo 33 00291 2 

023437 

o, 200 

0651 74 

O, 

848459 

O, 907878 

8.50 14.05 12.80 8.14 

- S i g n i f i c a t i v o s  a 5, e d e  
p robab i l idade .  pelo teste de respect ivamente .  
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foi  cerca de 50% daquela  observada pa ra  as p l a n t a s  

do c u l t i v a r  Vermelho. Deve-se levar e m  c o n t a ,  

e n t r e t a n t o ,  que a idade das p l a n t a s  u t i l i z a d a s  n e s s e  

ho foi de 12 meses, aproximadamente. Em de 

campo, tem-se v e r i f i c a d o  um comportamento i n i c i a l  de p l a n t a s  

do grupo p e l o  menos semelhante ao d a s  d o  com 

r e f e r e n c i a  e vigor  v e g e t a t i  vo 

e 

A semelhança e n t r e  a progen ie  de C a t í  mor 1359 e o 

c u l t i v a r  quanto  ao desempenho b a s t a n t e  

quando se observa  a d e  a seca e m  

d a s  doses  c r e s c e n t e s  d e  na sol n u t r i  t iva  

maneira geral, as de materia seca 

aumentaram rapidamente com incrementos de a p a r t i r  

de 1 5 aproximadamente. na 

de acima d e  promoveram incrementos  

d e c r e s c e n t e s  nas  de materia seca, d e  

r e s p o s t a  o r ig ina ram uma a 

e s t i m a t i v a  do v a l o r  da e f i c i e n c i a  

Contudo, tem-se recomendado a da dose 

testada como uma da  V. , 19853. 

A s s i m ,  esses r e s u l t a d o s  de 

d i f e r e n ç a s  e n t r e  os cafes e m  estudo.  no e s t a d i o  de 

.mudas. quan to  as a t i v a s  

Todavia. os m e s m o s  r e s u l t a d o s ,  quando expressos da 

e n t r e  peso da materia seca foliar e peso  da r a i z .  

revel a m  que p l a n t a s  da progenie  d e  1359 tendem a se 

mobilizarem mais no c resc imen to  r a d i c u l a r  que  as p l a n t a s  do 
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FIGURA 1 Produç~o de Matéria Seca de Ramos, Folhas, 
Ra1 zes e Total de Plantas do Cultivar Catua1 e 
das Progénies de Catimor 1359 e 2000 Submetidas 
a Doses Crescentes de Potássio em Soluç~o 
Nutritiva . (<lt), C••), C•••) Significativos a 
5, 1 e O, 5 % de Pr obabi 1 i da de. Respectivamente . 
pelo Teste de F 
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c u l t i v a r  e, pr inc ipa lmente ,  da progenie  d e  

C Figura  23. Nesse caso, vel imaginar  que as 

p l a n t a s  da progenie  1359, desenvolvendo uma Area foliar 

vel  com uma grande de f r u t o s .  

predisponham-se ao esgotamento. Tal 

quando se c o n s i d e r a  que o c resc imen to  do 

f r u t o  deve v a l e r- s e  p r inc ipa lmen te  da c o r r e n t e  

que  a demanda de f 

p e l o s  f r u t o s  ocorre nos meses de tempera turas  mais e l e v a d a s  

CRENA e MAESTRI, e que as taxas de 

1 CRENA et a l .  , e po tenc ia l  C A L V E S  et a l .  , 

19853, v e r i f i c a d a s  nas  p l a n t a s  da p rogen ie  1359 e m  

t empera tu ras  a i n f e r i o r e s  do c u l t i v a r  

. 
A da materia seca observada para as p l a n t a s  

da progen ie  de C a t í  mor f al p e l a  

da de no meio d e  c resc imen to ,  o que  

i n d i c a  uma da e m  r e s p o s t a  

do fator e m  e s t u d o  (Figura  para as p l a n t a s  do 

c u l t i v a r  e d a  progenie  de 2000. v e r i f i c o u- s e  

uma va da com aumentos s u c e s s i v o s  da 

de  As foram. e n t r e t a n t o .  

mais n a s  p l a n t a s  da progenie  2000. Em v i s t a  das 

. d i f e renças  marcantes  observadas,  os es tudos  de 

e n t r e  as f has  e raizes das p l a n t a s .  no estadio de mudas, 

revelam- se promissores  pa ra  a de  

precoce de cafes. 

A o  da d e  seca. pars s 

se observou uma de r e s p o s t a s  d e n t r o  do 



W 

- 0.0 
2 

Y 

0,6336 

a 

DE 

O 

N 
0,7461 

O I 
O 32 48 64 

FIGURA 2 - entre os Pesos Secos de Folhas 

de mor 1359 e 2000 Submetidas 
e m  Plantas do Cultivar e. das  

Nutritiva.  - S i g n i f i c a t i v o s  
a Doses Crescentes de e m  

a de Probabilidade. 
Respectivamente. pe lo  Teste de F 
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grupo os teores de  amido nos 

diferiram entre  as progenies 1359 e (Quadros 4 e 

do d e  amido, que considera intrinsecamente 

o peso da materia seca. maneira geral, os teores de amido 

nos ramos e nas raizes,  ao contrario dos foram 

maiores no cultivar Contudo. a 

do to ta l  de amido entre os foi  

praticamente semelhante entre o e as  progenies de 

e m  todas as de 33 .  

Verificou-se uma de  quase do amido total  nas 

raizes mais ramos das plantas su je i tas  a 1 de 

ao passo que, com o incremento do na 

nutri t a l  caiu para 15%. aproximadamente. 

E s s e  menor conteúdo nas folhas e m  de 

de  parece associado uma menor atividade da 

s intase do amido nos enzima essa ativada pelo 

e EVANS, Nesse caso, a t r i o se  

produzida no e transferida para o 

citoplasma das do se r ia  convertida e m  

sucrose, que,  via floema. a t ingi r ia  os da rama e 

raizes das plantas, onde se r ia  convertida e m  ami do. 

Verifica-se. pela Figura que os teores de nas 

raizes e nos ramos foram maiores que os quando a 

de o na sol de crescimento foi  1 

Com o aumento do na nutri ti va. 

espera-se maior disponibilidade de n a s  folhas e. 

e m  maior atividade da s intase do amido nos 

e maior desse nas folhas 
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QUADRO 4 - Teor nas  Folhas ,  Ramos,  Raizes e Conteúdo 
Medio d e  Amido e m  P l a n t a s  do C u l t i v a r  
V e r m e l  ho e d a s  Progen ies  de  1359 e 2000 
Submetidas a Doses Crescentes  d e  e m  
Sol Nutri  ti va 

Ami do 
Tratamentos R a m o s  Conteúdo 

C %  na materia seca) C 

8.72 5.84 3.09 229 

1 358 4.64 2.63 258 

2000 4.90 2.43 31 1 

QUADRO 5 - d e  d o  Teor n a s  Fo lhas ,  R a m o s ,  

C u l t i v a r  ho e d a s  Progenies  d e  
Raizes e d o  Conteúdo d e  Amido e m  P l a n t a s  d o  

1359 e 2000 Submetidas a Doses Crescen tes  
d e  e m  N u t r i t i v a  

Fontes  Quadrado d o  Amido 

d e  

Folhas  R a m o s  Conteirdo 

oco 3 7,5713 0874 0.0168 

1 33,1350 12.3206 3,3750 3081 46 

1359 2000 1 8.2012 0.5512 3200 2421 2.48 

K d/ 90.0313 2,1154 5795 721 

duo 33 2.9434 0,7513 0.2512 2774.31 

16.90 18.43 

- Significativos a 1 e 0.5% d e  p r o b a b i l i d a d e ,  
pelo teste d e  respect ivamente .  
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FOLHA CAULE 

FIGURA 3 - do Amí do nos 

f d e  antas  do 

e 2000 Submetidas a 
Cult ivar  e das es d e  

Nutr i t i va  
Crescentes de  
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3 3 ,  e m  com os r e s u l t a d o s  o b t i d o s  por 

et al .  Considerando estar o o 

r e l a c i o n a d o ,  pos i t ivamente .  com o t r a n s p o r t e  de s u c r o s e  p a r a  

o floema DOMAN e GEIGER. 1979; a 

acima, se verdade i ra .  s u g e r e  que a a t i v i d a d e  da 

s i n t a s e  do amido nos das p l a n t a s  de cafe seja 

i n i b i d a  de forma mais acentuada pela d e f i c i e n c i a  d e  

que o t r a n s p o r t e  de fotoassimilados. Alternat ivamente  ou 

simultaneamente.  que  trioses-forfato produzidas  

n o s  tenham si do u t i  1 izadas p r e f e r e n c i a l  mente na  

s i n t e s e  de hexoses.  no c i top lasma .  pa ra  do 

na do p o t e n c i a l  foliar 

O de açúcares sol nas  folhas de p l a n t a s  

d e f i c i e n t e s  e m  tem sido amplamente divulgado 

E 1988; 1969; 

A r e s p o s t a  mais do t e o r  da amido ao 

incremento da  d e  na n u t r i  t i va  

foi encont rada  nas  f o l h a s  43. Enquanto n a s  raizes e 

ramos, observou- se um acrescimo de, no 50% no teor 

de amido, quando a de foi aumentada de 

1 para  4 n a s  f o3 esse acrescimo foi cerca d e  450%. 

Considerando que. na maioria das p l a n t a s  s u p e r i o r e s .  os 

amido e s u c r o s e  os produtos  f i n a i s  

p r i n c i p a i s  da  f o t o s s i n t e s e  e que a amido 

seca fo l iar  aumentou quando o fator  e m  e s t u d o  

passou d e  1 para  4 5 3 .  esses r e s u l t a d o s  indicam 

um efeito direto e do sobre as taxas 

A esse respeito, tem-se evidenciado.  e m  

d e  d e f i c i e n c i a  d e  aumento da r e s i s t e n c i a  
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FIGURA - Amido Seca Foliar e m  
Plantas  do e das  
Progenies d e  1359 e 2000 

das  a Doses Crescentes  d e  
e m  Nutr i t iva .  C 
S i g n í  f vo a O. 5% d e  1 i dade,  
p e l o  T e s t e  d e  F 
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e MOSS, 1988; PEOPLES e KOCH, 19793. 

menor da lase (PEOPLES e KOCH, 

e do de por 

e 1975. citados por BERINGER e 

19853. de sua e HAAG. 

Portanto, menores taxas quando o 

foi suprido na de 1 podem 

explicar,  pelo menos e m  parte,  o menor crescimento 

observado. 

Aumentos sucessivos na de  acima 

de 4 promoveram cada vez menores no teor de 

amido f o l i a r ,  para todas as plantas, relativamente ao 

observado quando o o foi elevado de 1 para 4 

(Figura 4 3 .  Dis t in tamente .  o aumento da de 

na nutri  t iva  al o teor de amido 

nas das plantas da progenie d e  2000. N a  

progenie 1359. verificou-se. primeiramente, um aumento 

e, posteriormente, perceberam-se incrementos 

decrescentes a par t i r  de 4 de N a s  raizes das 

plantas do cult ivar observou-se, inicialmente, um 

pequeno com o aumento da de 

de 1 cerca de  A par t i r  dessa dose, o teor de 

amido elevou-se, superando e m  cerca de 30% o teor verificado 

com 1 de  Nos ramos, embora o teor de amido 

t e n h a  aumentado linearmente nas plantas do cult-i 

com o incremento da de no meio de 

crescimento, o m e s m o  ocorreu com as  plantas das 

progenies de Para a s  progenies 1359 e 2000. 

verificou-se aumento no teor de amido quando a 
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de  foi elevada de  a 32 e 1 a 

respectivamente. Com 64  de na 

nutri t iva.  o teor desse e m  ambas as  progenies. 

foi menor q u e  o verificado com maneira geral ,  

esses resultados 43 mostram que, apesar de as  folhas 

serem o principal de amido para todas as mudas 

dos e m  estudo, as plantas do cult ivar 

utilizam, de forma mais acentuada, as  raizes e os ramos como 

secundarios de  reserva que as  plantas das progenies 

de Nesse caso, a maior quantidade de d e  amido 

n o s  das progenies de pode impedir 

fisicamente a l u z  d e  atingir  os comprometendo a 

fotossintese e 18853. 

Na menor dose de e m  n u t r i  t iva ,  os 

menores teores de amido e m  todos os 43 e a 

menor amido seca fo l ia r  

ocorreram para as plantas da progenie de 

exatamente as  que, e m  de campo, revelam severa 

seca de  ramos as primeiras Contudo, e m  

de a amido seca fo l i a r  

foi maior nas progenies de mor 150 q u e  no 

cultivar 120 Embora os teores de amido 

"per s i" ,  nas experimentais deste trabalho, 

.expliquem. aparentemente, o porque da seca de  ponteiros 

manifestada por cafeeiros e m  de 

campo, possível que as  característ icas.  como de 

mi 1 e i a f C ami do 

seca fo l i a r ) ,  obtidas e m  l imitantes 
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d e  possam ser d e n t r e  outras. e m  

trabalhos que a precoce de cafeeiros. 

De maneira geral ,  se observaram diferenças 

significativas nos teores de dos diferentes 

das raizes. entre as plantas do cult ivar e 

as das progenies de 6 e A semelhança 

dos dados de crescimento. a superioridade re la t iva  do grupo 

quanto ao teor radicular de ngo foi uma 

constante entre as plantas de  ambas as progenies e deveu-se 

mais aos maiores teores verificados nas plantas da progenie 

1359, que elevaram a das plantas de Dentro 

desse grupo. os menores teores de nos ramos e 

ocorreram nas plantas da progenie 2000. que 

revelaram, contudo, os maiores conteúdos do n u t r i e n t e .  

Trata-se do e fe i to  de pelas respostas 

desiguais. embora positivas, do maior crescimento que a 

das raizes como um todo. 

Para todos os os maiores teores de 

ocorreram nas relativamente folhas e 

ramos, que apresentaram teores semelhantes 

Aumentos sucessivos na de  na 

nutr i t iva promoveram decrescentes nos teores de 

e m  todos os de todas as plantas. sugerindo 

uma positiva com o crescimento e a 

seca fo l i a r .  

A , dose de 64 de na sol n u t r i  t iva.  

q u e  correspondeu ao valor de da para os 

d e  cafe, resultou e m  teores de de 2.35. 
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QUADRO - Teor nas  Folhas ,  Ramos, e Conteúdo 
de e m  P l a n t a s  do C u l t i v a r  

Ver mel ho e das es d e  C a t í  mor e 2000 
Submetidas a Doses Crescen tes  de e m  
Sol Nutrí ti va 

Tratamentos Ramos 

na a seca) C 

1.35 1.58 1.74 45.5 

1.29 1.64 1 47.1 

2000 1.32 1.82 

QUADRO 7 - de do Teor n a s  Folhas,  Ramos, 
e do Conteúdo de e m  P l a n t a s  d o  

e 2000 Submetidas a Doses C r e s c e n t e s  
C u l t i v a r  Vermelho e d a s  Progenies  

d e  e m  Sol Nutri t iva 

Fontes  Quadrado o do 

de 

i Folhas Ramos  Conteirdo 

oco 3 0,013008 ,3985 

O, O. 164.7846 

2000 O. O. 085078 171,7689 
* 

5789.7982 

duo 33 0,010280 16.1288 

7.68 6.11 8.36 8.35 
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e X nas folhas das plantas do cultivar e 

das progenies de 1359 e 2000. respectivamente. 

Tem-se veri f que os teores adequados de o nas 

folhas do terce i ro  ou quarto pares de ramos 

de cafes situam-se na faixa de 2.1 

a 2.5% 19863 e de a 19853. 

Nota-se, portanto. q u e  os teores de 

correspondentes A foram muito diferentes e n t r e  os 

e m  estudo. Todavia. o Quadro 8 revela diferenças 

marcantes quanto As de K 

e GLASS. 19813. e de de 

Com do as plantas 

de principalmente da progenie foram 

relativamente mais ef icientes  que aquelas do cult ivar 

. Quanto h eficiencia de do as  

plantas da progenie de 1359 apresentaram o menor 

desempenho, se observando grandes diferenças entre as  

plantas do cult ivar e da progenie d e  

A s s i m ,  vel que a relativamente maior das 

plantas da progenie 1359 para o crescimento radicular 

C gura 2 e Quadro ocorra de  forma a compensar uma menor 

eficiencia de suas raizes para a de n u t r i e n t e s .  

Segundo esses resultados que  a eficiencia de  

de e provavelmente de outros nutrientes, 

possa ser util izada.  como marcadora e m  

plantas jovens, para a de  de cafes 

com di  fer  en tes  1 i dades ao amento. 
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QUADRO - Obtidas de  um Crescimento 

e das d e  1359 e 2000 
Correspondente KEF e m  do C u l t i v a r  

Sol Nutri  ti va 
Submetidas a Doses Crescen tes  de e m  

359 2000 

Materia Seca T o t a l ,  3.28 3.40 

Materia Seca Folhas.  2.33 2.37 

Materia Seca Raizes, 0.56 O.  64 o. 

c g. 4.16 3.70 3.91 

Conteúdo d e  81 87 98 

126 133 151 

145 1 35 143 

A semelhança dos r e s u l t a d o s  d e  c resc imen to  e d e  

na planta. a dos contrastas relat ivos  aos 

teores de (Quadros 9 e 101, de 

e de 13 e e de (Quadros 

15 e r e v e l o u  d i f e r e n ç a s  c o e r e n t e s  e n t r e  o c u l t i v a r  

e as es d e  mor. geral , os 

val ores observados para  as p l a n t a s  da progen ie  d e  Catí mor 

1359 aproximaram-se mais daque les  das p l a n t a s  do c u l t i v a r  

p r inc ipa lmen te  com aos n u t r i e n t e s  calcio e 

A s s i m .  as d i f e r e n ç a s  detectadas 

e n t r e  o grupo e o c u l t i v a r  deveram-se, na 

maioria dos casos e independentemente da dose de na  

n u t r i  ti va. ao maior ou menor teor p l a n t a s  

p rogen ie  2000. 
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QUADRO 9 - Teor nas 
o d e  N i  e m  P l a n t a s  do C u l t i v a r  

R a m o s ,  Raizes e 

Vermelho e das Progen ies  de e 2000 
Submetidas a Doses Crescen tes  de e m  

N u t r i t i v a  

N i  o 

Tratamentos Folhas  R a m o s  

C% na seca] C 

3.73 I 3.58 

1359 1 

3.31 1.97 3.83 1 

QUADRO - Analise de do Teor n a s  Folhas ,  R a m o s ,  

C u l t i v a r  Vermelho e das Progenies  de 
Raizes e do d e  Ni e m  P l a n t a s  d o  

1359 e 2000 Submetidas a Doses 
Crescen tes  de e m  N u t r i t i v a .  

Fontes  Quadrado do 

de 

i Folhas R a m o s  Raizes Conteirdo 

oco 3 0.194407 58.6378 

mor 1 O, 541501 O, 534016 O, 7452 

1359 2000 i 1,244253 0,434778 

K 9 O. O. 345256 454.6941 

duo 33 71,9820 

* 

6.21 8.34 

- S i g n i f i c a t i v o s  a 10. I e de 
p r o b a b i l i d a d e ,  p e l o  teste de  respect ivamente .  
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QUADRO 11 - Teor n a s  Folhas.  Ramos ,  Raizes e Conteúdo 
Medio de e m  P l a n t a s  do C u l t i v a r  

ho  e das Progen ies  de 1359 e 
Submetidas a Doses Crescentes  de e m  

Nutri  ti va 

or o 

Tratamentos Ramos  

na materia seca> C 

0.22 O, 24 O, 29 0.41 

1359 0.22 O. 28 O. 29 6.04 

2000 0.17 0.31 38 

QUADRO - de do Teor n a s  Folhas ,  R a m o s ,  
Raizes e do Conteúdo de e m  P l a n t a s  do 
C u l t i v a r  Vermelho e das Progenies  de 

1358 e 2000 Submetidas a Doses 

Crescen tes  d e  e m  N u t r i t i v a  

Fon tes  Quadrado do 

de 

I Folhas Ramos 

oco 3 

1 0.102070 

1359 2000 I 0,018528 

K 9 0,026608 2.520153 

R e s i  duo 33 0.000250 0.000473 0.000480 0,206407 

* 

7.48 
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QUADRO 13 - Teor nas Folhas ,  Ramos, e Conteúdo 
d e  e m  antas do Cul t iva r  

Vermelho e d a s  es de e 2000 
Submetidas a Crescentes  d e  e m  
Sol N u t r i  tí va 

o 

Tratamentos Folhas  Ramos 

na materia seca> C 

1.14 o. 52 
O, O, 89 31 

2000 1 O, 70 

QUADRO 14 - Analise d e  d o  Teor n a s  Folhas ,  R a m o s ,  

C u l t i v a r  Vermelho e d a s  Progenies  de 
Raizes e d o  Conteúdo de e m  P l a n t a s  do 

1359 e 2000 Submetidas a Doses 
Crescen tes  d e  e m  Nutrítíva 

Fontes  Quadrado do 

d e  

Folhas  Ramos Raizes Conteirdo 

oco 3 0,007761 0,007907 0,043483 

0,024704 O, 
* 

5,3487 

1359 2000 0,262812 0.007503 0,310080 14,8240 

K 9 0,103155 0.005404 0,353603 

R e s í  duo 33 0.003307 0.014164 9.4128 

10.12 10.35 

- a 10. e d e  
p r o b a b i l i d a d e ,  p e l o  teste de F. respect ivamente.  
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QUADRO 15 - Teor nas  Folhas ,  R a m o s ,  Raizes e Conteirdo 
Medio d e  e m  P l a n t a s  d o  
V e r m e l  ho e das Progenies  de e 2000 
Submetidas a Doses Crescen tes  d e  e m  

N u t r i t i v a  

o 

Tratamentos Ramos Raizes Conteirdo 

C %  na materia seca) C 

O, 73 0.66 22 

1359 O, 80 0.67 1 23 

2000 O, 64 O. 61 23 

QUADRO 18 - se de do Teor n a s  Fo lhas ,  R a m o s ,  
e do Conteirdo d e  e m  P l a n t a s  do 

C u l t i v a r  V e r m e l  ho e das Progenies  de 
1359 e 2000 Submetidas a Doses 

Crescen tes  d e  e m  N u t r i t i v a  

Fontes  Quadrado o d o  

d e  

Folhas  Ramos Raizes 

E l  oco 3 0,001474 2,7611 

1 O. 
m 

1359 2000 1 0,190853 0,024200 0.318005 0.1031 

K 0.687639 0,148828 0.149084 94.8315 

*** 

Resi duo 33 0.002780 0,002315 5,3738 

7.30 . 4.18 10.26 

- S i g n i f i c a t i v o s  a 1 0  0.5% de probabilidade. 
p e l o  teste de F. respect ivamente .  
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Excetuando os teores d e  n i  e de n a s  

raizes, as respostas dos demais teores de ni  

d e  d e  calcio €33 e de 

103 foram semelhantes  e n t r e  os cafes com a 

da d e  na n u t r i t i v a .  

Nas raizes das p l a n t a s  da progen ie  de 1359, b e m  como 

nos ramos todos os cafes, os respectivos de 

n i  e de foram alterados p e l a  d o  

fator e m  e s t u d o  7 e 93. nas  raizes das p l a n t a s  

da progenie  2000 e do c u l t í  teores de 

o decresceram l i nea rmente  com o aumento da 

d o  na n u t r i  t iva ,  semelhança 

do para o c u l t i v a r  . De 

geral , aumentos p rogress ivos  na d i  1 i dade de 

na faixa d e  1 a 16 sucess ivamente  os 

demais teores de e n a s  

f o l h a s ,  nos ramos e n a s  raizes dos pos. Tais  

nos teores, de mais acentuadas n a s  f o l h a s  que  

nas  raizes, concentraram- se na d e  1 a 8 e 1 a li3 

de na n u t r i  t i v a .  pa ra  as f o l h a s  e raizes. 

respect ivamente .  teores o b t i d o s  de doses  de 16 e 64 

de foram t o  semelhantes .  Esses r e s u l t a d o s  

corroboram com d e  e MALAVOLTA que  haviam 

verificado, e m  p l a n t a s  de cafe Bourbon c u l t i v a d a s  e m  

n u t r i t i v a ,  que os teores de  

calcio e foram menores na presença  de  

s u a  ausencia .  



o 
a 

a 
4 

... . 
O I I I 

O 32 4 8  64 O 32 48 64 

DOSES DE 

FIGURA - Teor nas Folhas ,  Ramos e Raizes  e d e  
N í  em do Cult ivar  e das 

es d e  C a t í  mor 1359 e 2000 Submeti das a 
Doses Crescentes  de  e m  
Nutr i t iva .  - a 1 0  e 

Probabil idade,  Respectivamente. p e l o  
T e s t e  d e  F 



, ... ... 
I I 

O 32 48 64 O 32 48 64 

DOSES DE 

FIGURA - Teor nas Folhas, Ramos e Raizes e de 
em antas do Cultivar e das 

Progenies e 2000 Submetidas a 
Doses Crescentes de em 
Nutritiva. C***> - a 
10, 1 e 0.5% de Probabilidade. Respectivamente. 
pelo Teste de F 



37 

u) 

O 

4 

L 



O 

I 

O 
m 

NA SECA) 
TEOR DE TEOR DE 

NA MATERIA SECA) 

O U O 
N 

TEOR DE 

NA SECA 



39 

No caso do n i  para todas as  plantas, e do 

para as plantas da progenie de Catí mor 

os nos teores dos ngo significaram um 

to do nas suas uma vez 

que os seus  aumentaram nas a m  r aos 

acrescimos na de na nutr i t iva 

7 e . Trata-se do efeito 

dos resultados de pelas 

respostas embora ti vas. do or cresci mento 

que a das raizes como um todo. Nas plantas da 

progenie de mor entretanto. um aumento na 

de no meio d e  crescimento de para 

64 causou pequeno no conteúdo de calcio na 

planta. o que mostra o efe i to  depressí do na sua 

E s s e  efeito , também foi com h 

de oro, nas plantas do cultivar e da 

progenie de 1359, e, principalmente. de e m  

todos os cafes. O acentuado entre as  

de e de pelas do cafeeiro t e m  

s ido relatado et a l . ,  CARVAJAL. 19853. 

Ainda com aos conteúdos dos n u t r i e n t e s  e 

os efei tos  foram marcantes com 

quaisquer aumentos na de na 

n u t r i  ti va. 

No crescimento equivalente os teores 

de e foram ligeiramente maiores 

nas plantas do cultivar 173. Todavia. 

do os teores observados encaixam-se nas 
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adequadas p ropos tas  por MALAVOLTA C 

pr inc ipa lmente ,  por WILLSON 

QUADRO 1 7  - Verificadas nas  Fo lhas  pa ra  um 
Crescimento Equ iva len te  e m  a n t a s  d o  

e d a s  Progenies  d e  
e 2000 Submetidas a Doses Crescen tes  
na N u t r i t i v a  

1359 2000 

N 

P 

K 

na Materia Seca>----- 

3.17 2.98 

~~~ ~ 

2.35 2.34 2.35 

1 1 o. 95 
O. 46 0.46 0.42 

22 21 

1.4 1.3 

15 17 

2.2 2.3 2.5 

5.1 5.6 

2.2 2.3 

QUADRO - Faixa  Adequada d e  N u t r i e n t e s  n a s  Folhas do 
Terceiro e Quarto Pa res  e m  R a m o s  

d e  segundo 
MALAVOLTA e WILLSON C19853 

Nutr ien tes  Mal t a  

C% na Materia Seca) ------ 
N 

P 0.13-0.15 0.15-0.20 

K 
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De geral , as  entre par es de 

n u t r i e n t e s  foram diferentes e n t r e  os de cafe e 

ham-se como adequadas por MALAVOLTA 

: = 21 -23; = = A maior 

r verificada nes t e  estudo deveu-se, provavelmente, 

ao teor fo l ia r  de cio  que um pouco do 

limite inferior proposto por Como, 

do do experimento, a para 

dos elementos foi t a  no conjunto de todas as folhas, e 

e m  folhas do terceiro ou quarto pares foliar- , 

vel que esse teor fol iar  de calcio esteja subestimado. 

quando se sabe que a s  folhas maduras apresentam teor mais 

elevado de que as  f has novas et a l .  , 

SOUZA et a l .  , 



5. RESUMOS E 

e s t u d a r  o efeito d e  n í v e i s  c r e s c e n t e s  d e  

s o b r e  o crescimento.  os teores de amido e de 

e m  p l a n t a s  de de  com 

d i f e r e n t e s  s e n s i b i l i d a d e s  seca de pon te i ros .  Para  t a n t o .  

p l a n t a s  do c u l t i v a r  e d a s  progenies  de 

1359 to  s u s c e p t í v e l >  e s u s c e p t í v e l 3  

foram c u l t i v a d a s  e m  n u t r i t i v a  e. dias do 

i n í c i o  dos t r a t amentos ,  procedeu-se coleta de amostras. 

Para  todas as características a v a l i a d a s .  

dos  teores d e  amido. se observou uniformidade das 

r e s p o s t a s  d e n t r o  d o  grupo e m  ao c u l t i v a r  

. As d i f e r e n ç a s ,  quando si i v a s ,  decorreram da 

s u p e r i o r i d a d e  relativa de uma das progenies .  gera lmente  a 

2000, que e levou a a d o  grupo mor. De geral , 

os teores de amido nos ramos e n a s  raizes, ao c o n t r a r i o  dos 

foram maiores no c u l t i v a r  r e l a t i v a m e n t e  

de Dentre os a progenie  1359 
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apresentou a menor entre o peso da materia seca fo l i a r  

e o da raiz.  Para todos os as de materia 

seca e os teores de e m  todos os e de 

amido, nas folhas e nos ramos. aumentaram, ao contrario dos 

teores de calcio e com o 

acrescimo da do na n u t r i  ti va. 

Contudo. a magnitude dos aumentos acionou-se de forma 

inversa com a do no meio de 

crescimento. 

teores de amido, de de de 

de calcio e de "per si" explicam, 

aparentemente. o porque da seca de ramos manifestada por 

cafeeiros e m  de campo. Contudo. os 

resultados obtidos sugerem que a maior do 

1359 ao f possa relacionar-se com o 

de uma fo l iar  vel com uma 

grande de  frutos. Nesse caso, estudos com 

que levem e m  a de 

fotoassimilados e a eficiencia de  de e m  

plantas jovens, apresentam-se promissores para a 

precoce de de com diferentes 

1 i dades seca de ponteiros. 
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