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RESUMO: Os ecossistemas amazonicos sao ricos em plantas corn propriedades medicinais, entre as
quais a Arrabidaea chica, vulgarmente conhecida como pariri. Estudos sobre nutricao mineral do
pariri sao inexistentes, assim sendo, este trabalho tern por objetivo avaliar o efeito da omissao de
macronutrientes no crescimento, nos sintomas de deficiencia nutricionais e na composicao mineral
de plantas de pariri por meio de experimento em casa de vegetacao, mediante a tecnica do elemento
faltante em solucao nutritiva de Bo lle-Jones. 0 delineamento experimental foi o inteiramente
casualizado, corn quatro repetigoes e sete tratamentos. Os tratamentos foram completos (N, P, K, Ca,
Mg, S e micronutrientes) e corn omissao individual de (N, P, K, Ca, Mg e S). As omissoes dos
macronutrientes afetaram o crescimento em altura, diametro das plantas e producao de materia seca,
quando comparados ao tratamento completo. Os primeiros sintomas de deficiencia ocorreram em
plantas submetidas a omissao de N e Ca, seguidas de P, S, K e Mg. Corn bases nos teores em g.kg' dos
macronutrientes nas folhas, encontraram-se os seguintes valores nos tratamentos completo e corn
omissao: N = 12,87 e 4,23; P = 3,75 e 2,58; K = 26,58 e 23,71; Ca = 13,87 e 12,27; Mg = 4,40 e 3,40;
respectivamente.

TERMOS PARA INDEXACAO: Altura, Diametro, Producao da Materia Seca, Conteddo
de Nutrientes de Arrabidaea chica.
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GROWTH, MINERAL COMPOSITION AND DEFICIENCY SYMPTOMS
RELATED TO Arrabidaea chica UNDER MACRONUTRIENT OMISSION

ABSTRACT: Amazon basin ecosystems have a high diversity of plants with medical properties.
However, the knowledge about the mineral nutrition of Arrabidaea chica (pariri) is scarce. The
objective of this work was to determine the effect of macronutrients omission on growth, nutritional
deficiency symptoms and mineral composition of pariri using the missing element technique in
Bolle-Jones nutritive solution. The experiment was conducted in greenhouse conditions in a
completely random experimental design with seven treatments and four replicates. Treatments were
a complete fertilizer mixture (N, P, K, Ca, Mg, S and micronutrients) and the omission of each
macronutrient (N, P, K, Ca, Mg, S) from the complete formula. Results showed that the omission of
nutrients decreased the height, diameter and dry matter production of plants as compared to the
complete treatments. Leaf nutrient content in the complete formula and in the omission of nutrients
from the complete formula were: 12.87 and 4.23 g kg' of N, 3.75 and 2.58 g P, 26.58 and 23.71
g kg' of K, 13.87 and 12.27 g kg' of Ca, 4.4 and 3.4 g kg' of Mg, respectively.

INDEX TERMS: Height, Diameter, Dry Matter Production, Nutrient Status of Arrabidaea
chica.

1 INTRODUcA0
Na regiao amazonica ha uma grande

diversidade de especies medicinais, muitas
ainda desconhecidas e outras ainda pouco
estudadas, como é o caso do pariri (Arrabidaea
chica (H. & B.) Verlot), uma planta pertencente
a famIlia Bignoniaceae. 0 pariri é urn arbusto
escandente de pequeno porte, corn ramos
subtregonos, de folhas compostas trifoliadas,
com foliolos oblongo-lanceolados, de cor verde
opaca, glabra em ambas as faces, e que
apresentam pontuagOes ou manchas de cor
ferruginosas (ALBUQUERQUE, 1989;
VIEIRA, 1991; PIMENTEL, 1994). A especie
ocorre em toda a America Tropical Continental,
desde o sul do Mexico, as Honduras Brifanicas,
Guiana, Brasil Central (é comum na
Amazonia), Peru e tambem em Porto Rico e
Trindad e Tobago (SANDWITH; HUNT,
1974).
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0 pariri é largamente usado na
medicina popular (fitoterapia), pois possui
propriedades terapeuticas para enfermidades da
pele (empinagem, feridas, illceras),
propriedades adstringentes, contra colica
intestinal, diarreia corn sangue, piodermites,
corrimento vaginal (VIEIRA, 1992), e tem acao
antiinflamatoria comprovada
(http://www.radiobras.gov.brict/1997/materia2
706978.htm). As folhas submetidas
fermentacao fornecem materia corante
vermelho-escuro ou vermelho tijolo e isomer()
de acid° anisio. Sua composicao quimica
mostra saponinas, quininos, flavonas, taninos,
pigmentos flav8nicos e indicios de alcaloides.
Na indiistria de cosmeticos é usado o extrato
bruto para a producao de sabonete cremoso corn
efeito antiacne (VIEIRA, 1992).
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Nao obstante o grande potencial
economic° do pariri e de outras especies de use
medicinal, a producao de plantas medicinais na
Amaz6nia, por ser oriunda quase que
totalmente do extrativismo ou semi-
extrativismo, ainda reflete a ausencia ou o
pouco conhecimento dos diferentes
componentes que constituem o sistema de
producao das culturas. 0 cultivo e a producao
de plantas medicinais na Amazonia sao
limitados pela carencia de conhecimentos sobre
o manejo, principalmente acerca da nutricao
mineral. Entre tais especies destaca-se o pariri,
em que estudo sobre nutricao mineral sao
escassos, cujos resultados poderao contribuir
para o cultivo de forma sustentavel. Dal a
importancia de estudar esta especie, pois se
torna extremamente necessario a obtencao de
dados nutricionais para que seja possivel o seu
cultivo de forma racional.

Este trabalho tem por objetivo avaliar o
crescimento, caracterizar a sintomatologia de
deficiencias de macronutrientes e a composicao
mineral de plantas de pariri.

2 MATERIAL E METODOS

0 experimento foi conduzido em
condicOes de casa de vegetacao da
Universidade Federal Rural da Amazonia
UFRA, Departamento de Ciencia do Solo,
Belem (PA). Foram utilizadas estacas de pariri
(Arrabidaea chica (H&B ), VERLOT)
procedentes de matrizes do campus da UFRA
(Belem-PA). As estacas foram plantadas em
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copos plasticos com capacidade para 350 mL de
uma mistura de terra preta de jardim e areia na
proporcao de 2:1. Os tratamentos foram
completo (N, P, K, Ca, Mg, S e
micronutrientes); omissao ( N, P, K, Ca, Mg e
S). 0 delineamento experimental foi o
inteiramente casualizado com sete tratamentos
e quatro repeticOes, perfazendo 28 parcelas
experimentais, sendo que cada parcela foi
constituida por uma planta por vaso.

Utilizou -se vasos de plastic° corn
capacidade para cinco litros, contendo silica
lavada (tipo zero grosso, n° 4). Os recipientes
foram perfurados prfiximos a base e pintados na
parte externa com tinta aluminizada, com a
finalidade de diminuir a passagem direta da luz
solar para dentro do vaso e evitar a proliferagao
de algas.

Apfis a brotacao das estacas e do
crescimento inicial, as plantas foram
selecionadas quando apresentaram dois pares
de folhas bem definidas e completamente
enraizadas, sendo as raizes lavadas para
eliminar possiveis residuos e transplantadas
para os vasos. Inicialmente as plantas foram
aclimatadas por urn periodo de 60 dias em
solucao nutritiva completa de Bolle-Jones
(1954), modificada (Tabela 1), sendo 30 dias
em solucao diluida a 1:5 e 30 dias na diluigao de
1:3, que eram renovadas a cada 10 dias ate o
final do experimento. Apos esse period°, as
plantas atingiram uma altura media de 30 cm,
quando foram submetidas aos tratamentos.
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Tabela 1- Composicao quimica das soluVies nutritivas estoques, em concentracao molar (M), e
volume dessas solugOes aplicadas nos tratamentos, emmL.L1(BOLLE-JONES, 1954).

Solucao estoque
Concentracao

(M)
Tratamento (mL.L-1)

Completa -N -P -K -Ca -Mg -S
Nall2PO4 1M 1 1 1 1 1 1

Ca(NO3)2.4H20 1M 2 2 2 - 2 2
KNO3 1M 1 1 1 3 1

K2SO4 1M 2 2 2 2 3 1

MgSO4 0,5 M 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
(NH4)2SO4 1M 1,5 1,5 2 2,5 2
CaSO4.2H20 0,01 M 200 - - -

KH2PO4 1M 1 1 1

Mg(NO3)2 0,5 M 2,5
NaNO3 1M 1

Sol. Micronutrientes* 1 1 1 1 1 1

Sol. Fe-EDTA** 1 1 1 1 1 1

* Composicao quimica da solucao de micronutrientes: 412 mg de 11,B03; 1750 mg de MnSO4; 250
mg de CuSO4.5H20, 43,1 mg de Mo03; 287 mg de ZnSO4.7H20, por litro de solucao.
** Composicao quimica da solucao de Fe-EDTA: 26,1 g de Nat -EDTA, 89,2 mL de NaOH M e 24 g
de FeSO4.7H20.

As solugOes nutritivas foram
fornecidas por percolacao nos vasos.
Diariamente, as solucties dos tratamentos eram
fornecidas no inicio da manha e drenadas no
final da tarde, verificando-se o nivel da solucao
nos frascos coletores e completando-se o
volume para um litro com adicao de agua
destilada.

A evolucao da sintomatologia de
carencia referente aos nutrientes estudados foi
acompanhada e descrita desde o seu inicio, ate
se tornarem bem definidas. As plantas foram
colhidas, separadas em folhas, caule e razes,
lavadas e colocadas em estufa de circulacao
forcada de ar a 65 °C, ate atingirem peso
constante. A materia seca correspondente a
cada uma das partes das plantas por vaso e por
tratamento foi pesada e posteriormente moida
em moinho tipo Willey de malha 1 mm e
armazenada em saco plastic°. As
determinacties dos teores de N, P, K, Ca, Mg na
materia seca de raiz, caule e folhas, foram feitas
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segundo Malavolta; Vitti e Oliveira (1997). 0
efeito dos tratamentos foi avaliado pelo metodo
de Percentagem de Suficiencia ou Producao
Relativa, segundo Raij (1991).

Os dados obtidos para crescimento e
teores de nutrientes foram submetidos a analise
de variancia pelo programa de estatistica
computacional SAEG 8.1, e quando
significativos, as modias foram comparadas
pelo teste de Tukey a 0,05 de probabilidade.

3 RESULTADOS E DISCUSSAO

3.1 SINTOMAS VISUALS DE DEFICIENCIA
DE MACRONUTRIENTES

3.1.1 Nitrogenio

Plantas de pariri cultivadas em solucao
nutritiva, coin omissao de nitrogenio,
manifestaram sintomas de deficiencias logo aos
quatro dias apos o inicio dos tratamentos.
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Exibiram inicialmente a coloracao verde-
escuro corn manchas de verde-claro entre as
nervuras, apresentando pontos necroticos ao
redor da nervura com queima nas pontas; esses
sintomas foram observados nas folhas
superiores. As folhas inferiores apresentaram
coloracdo verde-clara corn manchas verdes,
bem claras, tornando-se posteriormente
totalmente cloroticas, a qual evoluiu para
queima na borda das folhas (Figura 1). A
deficiencia de nitrogenio na cultura do pariri se
mostrou bem caracteristica, apresentando
deformacOes nas folhas novas tais como
curvamento para dentro e enbranquicamento
das pontas. Nas folhas velhas, a queima
comecou em urn lado da folha corn uma mancha
escura entre as nervuras, nao atingindo a folha
toda. Os caules apresentaram-se fins.

Houve reducdo do crescimento do
sistema radicular em plantas cultivadas corn
omissao de nitrogenio e no tamanho da parte
aerea (Figura 1). Esta sintomatologia,
caracteristica da deficiencia de N se justifica
pelo fato do N ser facilmente redistribuldo na

planta via floema, na forma de aminoacidos e
que em situacties de deficiencia sej a mobilizado
das folhas velhas para os orgaos e folhas mais
novas. Em muitas plantas, o primeiro sintoma
da deficiencia de N é a clorose, especialmente
nas folhas mais velhas mais proximas da base
da planta, devido a redistribuicao de N via
floema. A coloracao amarelada esta associada
menor producao de clorofila e corn
modificacOes na forma dos cloroplastos. 0
nitrogenio esta associado corn muitos
componentes da celula vegetal, tais como,
aminoacidos e acidos nucleicos; urn sintoma
caracteristico de sua deficiencia é a interrupcdo
do crescimento. Plantas corn deficiencia de N
apresentam um excesso de carboidratos, os
quail podem ser usados na sintese de
antocianina, a qual se acumula. Este actimulo é
evidenciado como uma coloracao purpura em
folhas, peciolos e caules de algumas plantas tais
como, tomate e certas variedades de milho
(EPSTEIN, 1975; MALAVOLTA, 1980). Por
essa raid°, sintomatologia semelhante foi
observada em mudas de timbo-vermelho
(Derris urucu) por Conceicao et al. (2002),
gravioleira (Annona muricata) por Batista et al.
(2003) e teca (Tectona grandis) por Barroso et
al. (2005).

Figura 1- Efeito da deficiencia de nitrogenio em pariri (Arrabidaea chica).

3.1.2 F6sforo
Os sintomas de deficiencia de fosforo

manifestaram-se aos 14 dial apos a aplicacao
do tratamento corn omissao desse nutriente,
tanto nas folhas velhas como nas folhas novas.
De maneira geral, todas as folhas apresentaram
tamanho reduzido em relacao ao tratamento
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completo, corn as folhas velhas apresentando
coloragdo verde-intenso, asperas e largas.
Plantas deficientes em fosforo tem o
crescimento reduzido, porque o P afeta varios
processos, como a sintese proteica e de acidos
graxos (MENGEL; KIRKBY, 1987). Corn a
evolucao dos sintomas, as folhas de pariri se
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tornaram verde-claro corn pintas amarelo-
claras bem pequenas que comegavam do spice
ate ocupar a folha toda. As folhas novas
mostravam coloragdo verde-clara nas pontas as
quais evolufam para clorose generalizada. 0
langamento de novo broto era comum. 0
fosfato é facilmente redistribuido pelo floema,
onde se move como P inorganico ou como
fosforil-colina, acumulando-se nas folhas mais
novas e nas fixes e em sementes em
desenvolvimento. Como conseqiencia,
sintomas de deficiencia aparecem em folhas
mais velhas, com manchas de colorag'do

tipicamente arroxeadas, causadas pelo acumulo
de antocianinas; a expansao foliar é
comprometida (EPSTEIN, 1975). Os efeitos da
omissao de P foram marcantes na cultura do
pariri, ao contrario do que afirma Raij (1991),
para a maioria das culturas e observado por
Muniz e Silva (1995) em mudas de peroba-rosa
(Aspidosperma polyneurom), em que os
autores nao observaram sintomas de
deficiencia de P em plantas cultivadas durante
nove meses em solugao nutritiva corn omissao
desse nutriente (Figura 2).

Figura 2- Efeito da deficiencia de fosforo em pariri (Arrabidaea chica).

3.1.3 Potassio
A deficiencia de potassio comegou a se

manifestar aos 16 dias apos o inicio da
aplicagdo dos tratamentos. Nas folhas velhas,
observou-se, inicialmente, uma coloragdo
verde-claro das margens, avangando em
&recap a parte central por entre as nervuras, ate
se tornarem totalmente cloroticas, seguindo-se
de manchas marrons e evoluindo para necrose
nas pontas (Figura 3). Como conseqiiencia da
deficiencia, ocorreu a queda das folhas basais e
redugdo no crescimento. Nos ramos ocorreram
novas brotagoes. As folhas novas apresentaram
clorose seguida de necrose. Verificou-se morte
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do broto terminal e queda das folhas novas. 0
potassio tern entre outras fungOes ativar
enzimas, sendo que sua deficiencia acarreta
disturbios em reacoes metabolicas, provocando
a acumulag'do de compostos nitrogenados livres
ou soluveis que levam a morte do tecido foliar
(MALAVOLTA, 1980).

Sintomas semelhantes foram
observados por Marques et al. (2004) na cultura
do parka (Schizolobium amazonicum) e por
Fasabi (1996) na cultura da malva (Urena
lobata) quanto omitiram o potassio na solugdo
nutritiva.
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Figura 3- Efeito da deficiencia de potassio em pariri (Arrabidaea chica).

3.1.4 Cailcio
A deficiencia de Ca teve o seu infcio 10

dias apes a aplicacao dos tratamentos. A
omiss'ao de calcio provocou distdrbios nas
folhas mais novas, causando a queda intensa
das folhas, corn os sintomas se manifestando
por toda a planta. Tanto as folhas novas quanto
as velhas tornaram-se totalmente cloroticas ate
cafrem. Os pecfolos ficaram totalmente
enegrecidos evoluindo para queda total dos
mesmos. Os sintomas da deficiencia de calcio
se mostraram bem caracteristicos, com as
folhas apresentando uma linha vermelha que se
estendia por toda a superficie do limbo, ficando
de coloracao amarelo claro e totalmente
vermelha. A evolucao da deficiencia de calcio
provocou queima seguida de morte dos brotos

terminais. Foi observado que as folhas novas
encarquilhavam-se para dentro. A
sintomatologia de deficiencia de calcio
comecou pelo broto terminal, evoluindo para o
caule e generalizando-se completamente. 0
pecfolo apresentou-se bem fraco e o caule bem
fino (Figura 4). A falta de calcio é caracterizada
pela reducao do crescimento de tecidos
meristematicos, sendo observada
primeiramente, nas extremidades em
crescimento e nas folhas mais jovens
(MENGEL; KIRKBY, 1987). Sintomas
semelhantes foram descritos por Conceicao et
al. (2002) na cultura do limbo (Derris urucu)
quando se omitiu o elemento Ca na solucao
nutritiva.

Figura 4- Efeito da deficiencia de calcio em pariri (Arrabidaea chica).
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3.1.5 Magnesio
Os primeiros sintomas de deficiencia

de magnesio foram observados aos 17 dias ap6s
a aplicacdo dos tratamentos. Os sintomas
comecaram nas folhas mais velhas, as quais
passaram de urn verde bem intenso para verde-
claro, apresentando varias manchas marrons
entre as nervuras. As folhas novas enrolaram-se
para dentro, como se estivessem recortadas,
corn a mesma coloracdo das folhas velhas. A
medida que aumentava a intensidade de
deficiencia de magnesia as folhas se tornavam

totalmente alaranjadas, ocorrendo a abscisdo
precoce. Verificou-se morte do broto terminal,
caules fins e reducdo no crescimento. Urn
sintoma caracteristico da deficiencia do Mg 6 a
clorose internerval que ocorre primeiro nas
folhas mais velhas devido a alta mobilidade
desse nutriente. Este tipo de clorose ocorre
porque a clorofila nos feixes vasculares
permanece inalterada por periodos mais longos
do que nas celulas entre os feixes e o Mg faz
parte do componente porfirina da clorofila
(EPSTEIN, 1975) (Figura 5).

Figura 5- Efeito da deficiencia de magnesio em pariri (Arrabidaea chica).

3.1.6 Enxofre
A deficiencia de enxofre teve inicio aos

15 dias apes a aplicacao dos tratamentos. As
plantas corn deficiencia de enxofre
apresentaram coloracdo verde-clara nas folhas
mais velhas, corn manchas levemente
amareladas e pequenos pontos escuros entre as
nervuras. 0 sintoma de deficiencia evoluiu das
folhas velhas para as mais novas. As folhas
velhas apresentaram clorose generalizada e
queima nas pontas. Ocorreu o enrolamento das
folhas novas. Na maioria das especies o enxofre

92

apresentou baixa mobilidade no floema, o que
provocou aparecimento de sintomas nas folhas
mais novas. Contudo, em certas especies, a
clorose apareceu simultaneamente, tanto em
folhas velhas quanto nas mais novas
(MALAVOLTA, 1980). A participacdo do S,
juntamente com o N, na formagdo de
aminoacidos, permite a este nutriente que atue
como constituinte estrutural de varias
proteinas, tornando-o urn componente
estrutural de membranas biological (EPSTEIN,
1975) (Figura 6).
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Figura 6- Efeito da deficiencia de enxofre em pariri (Arrabidaea chica).

3.2 EFEITO DA OMISSAO DE
MACRONUTRIENTES NO
CRESCIMENTO DE PARIRI

Na Tabela 2 est-do apresentados os
resultados referentes ao diametro do caule e
altura da parte aerea de pariri como indicadores
do desenvolvimento. Observa-se que o N foi o
dnico nutriente que limitou o crescimento em
diametro do caule de pariri, corn uma reducao
de 24% em relac'do ao tratamento completo.
Com relacdo a altura, as omissoes de todos os
macronutrientes afetaram o crescimento das
plantas, sendo que apenas as omissoes de
fesforo, de potassio e de magnesio sofreram

reducao significativa em comparacdo ao
tratamento completo, correspondendo a uma
diminuicao de 47%, 28% e 35%,
respectivamente. Batista et al. (2003)
verificaram, em gravioleira, que as omissoes de
nutrientes limitaram significativamente o
crescimento em altura, tendo o N
proporcionado a maior reducao (79%) em
relacao ao tratamento completo.

De maneira geral, a omissao de
nutrientes mostrou-se mais importante para o
crescimento em altura do que em diametro das
plantas de pariri.

Tabela 2- Crescimento de plantas de pariri em funcao dos tratamentos.

Tratamento
Completo
Omissao de N
Omissao de P
Omissao de K
Omissao de Ca
Omissdo de Mg
Omissao de S
CV (%)
DMS

Digmetro (cm)
1,25 a
0,95 b
1,04 ab
1,02 ab
1,16 ab
1,11 ab
1,06 ab
9,1
0,12

Altura (cm)
68,6 a
53,3 ab
36,5 b
49,5 b
53,9 ab
44,8 b
50,2 ab
19,2
8,8

DMS: pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Medias seguidas pela mesma letra nas colunas nao
diferem entre si.
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A producao de materia seca de rafzes,
parte aerea e total e o crescimento relativo de
plantas submetidas aos diferentes tratamentos,
com omissao de macronutrientes, sao
apresentados na Tabela 3. Nas razes, todos os
tratamentos com omissao de nutrientes
limitaram a producao de materia seca. Os
tratamentos corn omissao de nitrogenio e de
fosforo foram os que mais limitaram a producao
de materia seca de razes de plantas de pariri.
Assim como para a producao de materia seca de

rafzes, a parte aerea foi afetada
significativamente pela omissao de todos os
nutrientes estudados. As menores producOes de
materia seca da parte aerea foram obtidas no
tratamento que se omitiu o fosforo (12,67
g.planta-1), seguido de nitrogenio (13,94
g.planta-1) e do enxofre (13,96 g.planta-1). A
omissao de nitrogenio e a omissao de f6sforo
foram os tratamentos que mais afetaram a
producao de materia seca total quando
comparado corn o tratamento completo.

Tabela 3- Producao de materia seca (g.planta-1) das diferentes partes das plantas de pariri e
crescimento relativo (CR), em funcao dos tratamentos.

Tratamento
Partes da planta

Rafzes Parte aerea Materia seca total CR (%)
Completo 31,93 a 33,92 a 65,84 a 100
Omissao de N 12,30 d 13,94 c 26,23 d 40
Omissao de P 11,96 d 12,67 c 24,62 d 37
Omissao de K 18,16 be 20,63 b 38,78 b 60
Omissao de Ca 19,42 b 22,18 b 41,59 b 63
Omissao de Mg 16,71 bcd 20,55 b 37,26 be 57
Omissao de S 13,09 cd 13,96 c 27,04 cd 41
CV (%) 14,0 12,7 12,4
DMS 3,11 3,15 7,44

DMS: Medias seguidas pela mesma letra nas colunas nao diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de
probabilidade.

A omissao dos macronutrientes
provocou reducao na producao de materia seca
da parte aerea, na seguinte ordem decrescente:
completo > Ca > Mg > K > S > N > P. Ao
analisar o CR observa-se que o P foi o nutriente

que mais limitou a producao de MS, cuja
reducao atingiu 63%. Por outro lado, a omissao
de Ca foi o tratamento que menos limitou a
producao de MS, com uma reducao de 37%.

A deficiencia de N ocasionou reduc'do

na concentracao deste nutriente ern todas as
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partes da planta em relacao a sua concentracao

no tratamento completo (Tabela 4). No
tratamento completo, a maior concentracao

ocorreu nas folhas, indicando a alta mobilidade

desse elemento na planta (EPSTEIN, 1975),

estando de acordo corn o verificado por Lavres

Junior et al. (2005) na cultura da mamoneira

(Ricinus comunis) e por Barroso et al. (2005),

na cultura da teca (Tectona grandis).
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Tabela 4- Teores de macronutrientes (g.kg') nas folhas, caule e razes de pariri, em funcao dos
tratamentos.

Tratamento Nutriente Raines Caule Folhas
Completo N 12,23 10,95 12,87

P 2,80 2,48 3,75
K 28,92 21,85 26,58
Ca 8,27 8,52 13,87
Mg 4,77 2,82 4,40

Omissao de N N 9,57 2,40 4,23
Omissao de P P 2,84 3,20 2,58
Omissao de K K 26,23 21,21 23,71
Omissao de Ca Ca 3,41 6,45 12,27
Omissao de Mg Mg 3,21 1,56 3,40

No tratamento deficiente em P ocorreu
diminuicao do seu teor apenas nas folhas
(Tabela 4). No tratamento completo e no
tratamento deficiente nesse nutriente, a maior
concentragao de P foi observada nas folhas,
conseqiiencia da redistribuicao (MENGEL;
KIRKBY, 1987), estando de acordo com o
verificado por Lavres Junior et al. (2005) na
cultura da mamoneira (Ricinus comunis).

0 teor de K diminuiu em todas as
partes da planta com a deficiencia deste
nutriente (Tabela 4). No tratamento completo
como no tratamento corn deficiencia, a maior
concentracao ocorreu nas rafzes, sendo
diferente do verificado por Batista et al. (2003),
na cultura da gravioleira (Annona muricata),
onde a major concentragao ocorreu nas folhas.

Corn relagao ao Ca, constatou-se
reducao na concentragao nas partes da planta
quando em deficiencia, comparado ao
tratamento completo (Tabela 4). Tanto no
tratamento completo quanto no tratamento corn
deficiencia em Ca, o maior teor do nutriente
ocorreu nas folhas, concordando com os
resultados de Batista et al. (2003), o que d
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devido a maior capacidade de transpiracao
deste orgao, favorecendo o aciimulo desse
nutriente nessa parte da planta (EPSTEIN,
1975; MENGEL; KIRKBY, 1987).

Os teores de Mg, nas plantas do
tratamento com deficiencia, foram inferiores
aos do completo, em todas as partes da planta
analisadas (Tabela 4). 0 caule foi a parte da
planta que apresentou maior teor de Mg, tanto
no tratamento completo quanto em omissao
desse nutriente.

Por meio da Tabela 4, verifica-se que
os teores de macronutrientes nas diferentes
partes da plantas, no tratamento completo
obedeceram a seguinte ordem: nas rafzes K > N
> Ca > Mg > P; no caule K > Ca > P > N > Mg;
nas folhas K > Ca > N > Mg > P.

Os teores dos nutrientes obtidos com o
tratamento completo, nas diferentes partes da
planta, podem ser considerados como os
adequados e servir de referencia para outros
trabalhos, nao havendo informacties sobre
concentragoes de nutrientes na cultura do pariri
na literatura. Desse modo, com base nos teores
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de macronutrientes nas folhas do tratamento
completo (padralo) e dos tratamentos corn
omissao (deficiente), pode-se obter ern
primeira aproximacao da variagdo dos teores
destes nutrientes ern pariri.

4 CONCLUSAO
O N e o Ca foram os primeiros
elementos a apresentar sintomas
visuais de deficiencia, seguidos por P,
S,KeMg.
A omissao dos macronutrientes
provocou diminuicao no crescimento,
sendo que o P foi o nutriente mais
limitante.
Os teores dos macronutrientes (g.kg'),
adequados (completo) nas folhas e
deficiente (omissao de
macronutrientes) para as plantas de
pariri sao, respectivamente: N = 12,23
e 9,57; P= 2,80 e 2,84; K= 28,92 e
26,23; Ca = 8,27 e 3,41; Mg = 4,77 e
3,21.
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