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CURSO SOBRE A CULTURA DO DENDê

1. INTRODUÇaO

Esta apostila foi elaborada como forma de apoio instrumental
para os cursos sobre a cultura do dendezeiro que tim como objetivo a
capacita,io de t~cnicos de n(veis superior e m~dioy suprindo a
necessidade de mio-de-obra especializada para iniciar trabalhos com essa
oleaginosa. Pretende preencher uma lacuna. que decorre do 1 imitado volume
de publ ica,ies sobre a cultura do dendezeiro em I {ngua portuguesa.

A preocupa,io fundamental dos membros da equipe de
elaboradores/instrutores, foi a de transmitir informa,Ses pr~ticas e
~teis para aqueles que pretendem lidar com a dendeicultura. sem grandes
preocupa,Ses com o aspecto liter~rio.

Para melhor percep,io e apreensio das informa,Ses contidas na
apostila. durante as aulas serio utilizados recursos visuais tais como
transparincias. slides e material coletado em campo. al~m das expl icaçies
necess~rias e complementares.

2. GENERALIDADES

ze i "0 o (E°];.H" i 5

Guiné. A ~Irea

seja a ~frica o centro de origem do dende-
9uinéi'eng,.is ,Jacq), prov av e lmen t e no golfo da
de dispersio natural se estende do Senegal até

2.1 ORIGEM: Acredita-se que

Angola. As popula,ies mais densas ficam localizadas em: Serra
Le oa , t.t b ér t a , CnC",toa dn Marfim, Gana, Benim, Nigéria, c.a.=:.
maries. Congo e Zaire que constituem n cinturio de palmeiras
da ~frica (Palm belt). Nestes locais ficam estabelecidas as
mais importantes fontes de variabilidade gen~tica da espécie.

Na América Latina ocorre uma outra espécie do ginero, conhecida
como Ca iau é (EJae'is o l et Per e r , que oc or re na Co st a Rica. Equador.
Venezuela, Suriname, Peru e Brasil.

2.2 ESTABELECIMENTO DO DENDi AFRICANO NO BRASIL

O dendezeiro chegou ao Brasil trazido por escravos, vindos
parcialmente de Angola, Benim e Mo,ambique. dando origem aDS dendezais
sUb-espontineos que ocorrem na zona litorinea da Bahia.
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Sua introdu,io no Par~ aconteceu em 1951, atrav~s do ant igo
Inst ituto Agron6mico do Norte-IAN (hoje EMBRAPA/CPATU), que importou

- algumas linhagens do Inst itut de Recherches Pour les Huiles et Oleagineux
(IRHO/Fran~a), para avaliar o desempenho dessa cultura às condi~ies
edafocl im~t icas da Amaz6nia brasileira.

Em 1975 foi estabelecido o primeiro plantio piloto de dendezeiro
no Par~, numa ~rea de 1.500 ha, desenvolvido pela Superintendincia de
Desenvolvimento da AmazBnia (SUDAM). Outros 1.500 ha viriam a ser
instalados em planta,ies sat~l ites, por pequenos produtores, cujo
programa foi Incentivado pela SAGRI, SUDAM, BANCO DO BRASIL e BNCC.

2.3 PRODUTOS E SUBPRODUTOS=

Do dendezeiro podem ser extra{dos os seguintes produtos e
subprodutos:

PRODUTOS: a) 6leo de polpa ou azeite de dendi ou dleo de palma

b) óleo de amindoa, dleo de palmiste ou palmiste

SUBPRODUTOS: a) Torta de amindoa

b) Endocarpo ou coque ou casca da semente

c) Fibras da polpa do fruto e casca do fruto

d) Cachos vazios ou vassoura

e) Efluentes da usina (borra + 6leo + ~gua)

2.4 PRODUTIVIDADE EM óLEO

2.4.1 COMPARAC!O COM OUTRAS OLEAGINOSAS

Conforme observa-se na Tabela 1, o dendezeiro ~ uma planta
oleaginosa que possui maior produtividade com 5.000 Kg de dleo/ha,
comparado com o coqueiro, oliveira, amendoim e soja, com 3.000. 2.000,
1.200. 600 kg de dleo/ha. respect ivamente
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TABELA 1 - Principais culturas oleaginosas - rendimento em gr~os e produ-
tividade em 61eo

CULTURA PRODUClo DE
GR!OS (kg/ha)

PRODUTIVIDADE
EM óLEO (kg/ha)

DENDEZEIRO
COQUEIRO
OLIVEIRA
AMENDOIM
SOJA

20.000
20.000
10.000

2.500

5.000
3.000
2.000
1.200

6003.000

FONTE: adaptado do IRHO

2.4.2 PRODUTIVIDADE POTENCIAL

Est~o sendo
chegam a alcan~ar 36
taxa de extra,~o (TE)
partir do SQ ano).

desenvolvidas linhagens que, a n(vel experimental.
toneladas de cachos/hectare anualmente e com uma

de 25% produzem a midia de 9.0 t 61eo de palma (a

2.4.3 PRODUTIVIDADE REAL

A produtividade obtida nas planta,Ses comerciais i a seguinte:

Melhor da Mal~sia - 32 t cachos com 25% (TE) resulta em
8,0 t 61eo de palma

Midia Mundial - 20 t cachos com 20% (TE) igual 4 t 61eo
de palma

Melhor do Brasil - 25 t cachos com 22% (TE) igual 5,5 t
61eo de palma

Midia Brasil - 16 t cachos com 20% (TE) igual 3,2 t dleo
de palma

2.5 VIDA PRODUTIVA - EVOLUC!O DA PRODUCIO

A produ,io tem in(cio ap6s tris anos das mudas no campo. nas
condi,Ses da regi~o de Belim s~o produzidos nesse per(odo 6 t de cachos/
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ha/ano. Ocorre um r~pido incremento nos anos seguintesr sendo que, no SQ,
9Q e 10Q ano, observa-se o pico m~xlmo de produ~ior com cerca de 24 t

cacho/ha/ano. A partir desse pico produt ivo, acontece um decr~scimo
gradual da produ~io estabil izando-se em 16 t cachos/ha/ano.

Estima-se que o per(odo de explora~io comercial de um dendezal
nio seja superior a 25 anos. A partir dessa idader a altura das palmeiras
torna-se um fator limitante para a colheita dos cachos. Al~m desse fato,
a cont{nua produ~io de novas linhagens, cada vez mais produt ivas,
Justifica a renova~io da planta;io.

Observa-se, na Tabela 3, a distribuiçio da produ;io ao longo do
ano. Normalmente, nas condi~Ses da regiio de Benevides-PA, maiOr Janeiro
e abril sio os meses de maior produ;ior enquanto que em novembro e
outubro ocorrem os menores volumes de produ~io.

A importincia dessas informa;aes que devem ser analisadas para
cada uma das planta~aes ~ da maior relevincia para precisio de colheita,
transporte e planejamento do beneficiamento da produçio na f~brica
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TABELA ..) - EvollJç:ão da prodlJç:~{c)durantE' o ciclo econ ôm ico produtivo cio1:.,

den de ze iro , Estimat iva de produç:ão para a região de BE'lému

FASE IDADE APóS PRODUÇÃO CTONELADAS/HECTARE/ANO)
~RODUTIVA PLANTIOCANOS)

CACHOS óLEO PALMA AMIÊNDOAS óLEO DE
PALMISTE

INÍCIO 3 6 1,0 0,24 o u J8·~~

PRODUÇÃO 4 10 :1.,8 0,40 0 ..140
!:j 14 2,8 0,63 00220
6 18 3,6 0,81 0.284
7 ..)'") 4,4 0,99 0.346e.:«;

PICO DE 8 24 4,8 1,08 0.370
PRODUÇ;ÃO 9 24 4,8 j,,08 0. :~78

10 24 4,8 1•.08 0.33a
1,1 24 4,8 1,08 0.378
1~~ 22 4,4 0,99 0.346
:1,3 20 4,0 0,90 0.315
14 18 3,6 0 •.81 0.284
:1.5 ra 3,6 0,8j, 0.284
16 18 3,6 0,81 0.284
1,7 rs 3,6 0,8j, 0.284
18 18 3,6 0,81 0.284
:1,9 16 3,2 0,72 0.252
20 16 3,2 0,72 0. 25~~
~,~1 16 ~~72 0,72 0.252
'J"> 16 3,2 0,72 0. 25;.:.~t:.• t:..

LIMITE DE 23 16 3,2 0,72 0.252
EXPLORAÇÃO 24 :1,6 3,2 0,72 0.252
COMERCIAL 25 16 3,2 0,72 0.252

FONTE: EMBRAPA
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TABELA 3 .- Evoll.1<;:ãoda produ<;:ão do dendezeiro ao longo do ano-região de
8enevides-PA

MêS MÊS/ANO MÊS MÊS/ANO
x r.

,JANEIRO 10.0 JULHO 8.0
FEVEREIRO 9.0 AGOSTO 7 r ~:;

MARÇO 10.0 SETEMBRO 6.5
ABRIL 9.0 OUTUBRO s 7 s
MAIO 1;.~.0 NOVEMBRO 4.5
,JUNHO 9.0 DEZEMBRO 9.0

FONTE: DENPASA

2.6 PRINCIPAIS PAÍSES PRODUTORES

Os maiores pa(ses produtores de dendi do mundo. localizam-se na
Ásia (Tabela 4). Destacam-se a Malásia, Indonésia e China. Na ÁTrica. a
Nig~riar Costa do MarTim. Zaire e CamarSes sobressaem como as maiores
áreas plantadas. Na Amirica do Sul. o Brasil aparece como o terceiro pa(s
mais produtivo. abaixo da Co13mbia e Equador.



TABELA 4 - Produçio (toneladas) e incremento anual midio na produçio de
óleo de palma no mundo.

ANOS INCREMENTO ANUAL
LOCAL

:\.978 1988 MÉDIO (TONELADAS)

MUNDO 4.029.8j.6 9.060.765 5.030.949

i.iS.IA 2.460.300 6.779.000 4.3H~.700
MALÁSIA 1.777.800 5.033.000 3.255.200
INDONF.?SIA 505.000 1.370.000 865.000
CHINA j.63.000 205.000 42.000

ÁFRICA 1.338.780 1.586.150 247.370
NIGÉRIA 680.000 n'i0.000 70.000
COSTA DO MARFIM 135.000 235.000 100.000
ZAIRE 175.000 170.000 (-)5.000
CAMARõES 83.500 110.000 26.500

AMÉRICA DO SUL j.00.236 381. 165 280.929
COLôMBIA 55.000 168.750 113.750
EQUADOR ~~6.436 116.415 89.979
BRASIL 7.000 53.000 46.000

OCEAN"tA 86.000 171.000 85.000
PAPUA NOVA GUINÉ 80.000 j.56.000 76.000

AMÉRICA CENTRAl 44.500 143.450 98.950
HONDURAS 10.500 72.000 61.500
COSTA RICA 24.000 58.000 34.000

FONTE: F.A.O. 19787 1988.

2.7 O DENDEZEIRO NO BRASIL

Dos estados brasileiros produtores de dendl7 o Par~7 com 29.836
ha i o que possui a maior ~rea plantada (Tabela 5). Em um levantamento
mais atual izado. realizado pelo GCEA-IBGE (1991) aponta como 32.100 ha a
área plantada nesse estado (Tabela 6). Bahla (13.300 ha), Amap~ (4.250
ha) R Amazonas (882 ha) sio os outros estados brasileiros produtores de
dendê ..
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No estado do Par'r Taillndia (8.900 ha) ~ o munic(pio que
apresenta a maior área plantada seguido por Acar'r Benevides e Santo
Antonio do Tau'.

TABELA 5 - ~rea plantada com dendezeiros no Brasil - 1988

---~REA PLANTADA (ha) PARTICIPAÇÃO /.ESTADO

AMAP~
AMAZONAS
BM·IIA
PAR~

4.250
882

13.300 27r6

29.806

TOTAL-BRASIl... 10070

FONTE: EMBRAPA

TABELA 6 - ~rea plantada com dendezeiros no Pará-1991 (Principais munic{-
pios produt or-e s )

MLJNIC:':P10 ~REA PL.ANTADA(ha) PARTICIPAÇÃO x ~REA EM COL.HEITA(ha)

TAH ..ÂNDIA 8.900 2777 6.000
ACAR~ 6.500 20 7~.~ s ,500
I3ENEVIDES 4.000 1275 4.000
BTQ f"fNTDNIOTAU~ a. 040 975 ~J..230

ST~ IZABEL PARÁ 2.500 777 1.160
IGARAPé--ACú 2.;;'~00 6r2 600
CASTANHAL 2.000 6 r1
SÃO DOMINGOS CAPIM 2.000 6r1
OUTROS 960 470

TOTAL--PARÁ ~32.100 10070 19.490

FONTE: GCEA - IBGE7 1991.
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2.8 ORGANIZAC~O DA PRODUC~O DE DENDi NO ESTADO DO PAR~

Os produtores de dendê
seguinte forma: GRANDES EMPRESAS,
COOPERATIVISTAS

no estado do Pari organizam-se da
M~DIAS E PEGUENAS EMPRESAS e SISTEMAS

GRANDES EMPRESAS:

* CRAI/AGROPLAMA - município de TailSndia

* DENPASA - municípios de Benevides e Acará

* REASA - municípios de Acari e Moj~

* DENAM - município de Sio Domingos do Capim

MéDIAS E PEGUENAS EMPRESAS

* PALMASA - município de Igarapi A~u

* DENTAU~ - município de Santo Antonio do Tauá

* DENDi DE MOEMA - município de Santa Izabel do Par~

COOPERATIVAS

* Cooperativa Amaz8nica (COOPAMA) - município de Castanhal

* Cooperativa Agrícola Mista Paraense (COOPARAENSE) - município
de Santa Izabel do Pará

* Cooperativa Mista de Tomi A~u (CAMTA) - município de Tomi-A~u

3. BOTANICA APLICADA E KORFOLOGIA

3.1 CLASSIFICAC~O

O dendezeiro está incluído na Classe das Monocotiled8neas (embriio
assimitrico, um cotilidone), na Família Palmáceae (frutos simples,
folhas penadas), e no Gênero Elaeis (possui espidice unissexuado)

Neste gênero, as esP€cies mais importantes sio E". o l e i Fer:e p E.

9uineel1!:..i!i.'



1. i

3.2 E'lae isol e if'era (Ca i aué )

Origem: ~ aceito ser na América Latina

Distribuiçio: Encontra-se populaçies naturais dessa espécie desde a
Costa Rica (América Central) até as Amaz&nias
colombiana e brasileira (América do Sul).

Interesse do E. o l ei Fer e s .

a) Baixa taxa de crescimento do estipe que possibil ita sua
exploraçio por um per(odo bastante mais longo do que da outra
espécie do mesmo ginero.

b) óleo com maior teor de ~cidos graxos insaturados, que sabe-se
ser menos prejudicial para o coraçio do que um dleo com maior
teor de ~cidos graxos saturados.

c) Resistincia ao ataque de pragas e doen,as.

d) Tolerincia a terrenos ~midos, o que permite o aproveitamento
de baixios e ~reas inund~veis.

e) Forma h(bridos férteis com E. guineensis possibilitando a
fun,io de caracter(sticas interessantes de cada uma dessas
~~spécies ,

3.3 VARIEDADES DE DENDEZEIROS (Elaeis guineensis, Jacq.)

a) Segundo a coloraçio do dleo (presen,a ou nio de carotendides no
dleo de palma), classificam-se em:

- Forma comum (presen,a de carotendides)
a l ar an J ad a

dleo de colora,io

- Forma albescens (ausincia de carotendides) - dleo de colora,io
amar e l ad a c l ar a

b) Quanto ~ pigmentaçio do fruto (presença ou nio de antocianinas na
casca), ~;;io:
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Tipo nigrescens (presen~a) - fruto quando imaturo i negro e quando
maduro fica vermelho

Tipo virescens (ausincia) - fruto quando imaturo ~ verde e quando
maduro i alaranjado

c) Guanto ~ espessura do endocarpo (casca da semente), podem ser:

Tipo pisifera - sem endocarpo - amindoa envolvida por fibras (em
palmeirais nativos este tipo representa menos de
1% das plantas)

Tipo dura - endocarpo maior que 2 mm, sem fibras na polpa (97% das
plantas em palmeirais naturais)

Tipo tenera - endocarpo de 0,5 mm a 2 mm, presença de fibras na
polpa (2,5% das plantas em palmeirais naturais)
util izada em planta~ies comerciais. O tipo tenera ~
um h{brido intraespec(fico entre os tipos dura p

pisifera

3.4 MORFOLOGIA

a} Ra(zes

- Sio do tipo fasciculado ou em cabeleira e classificam-se em:

horizontais - crescem paralelamente ~ superf(-
- Ra(zes prim~rias cie do solo

verticais - crescem perpendicularmente ~ super-
f(cie e possuem fun~io de sustenta-
~ão

- Ra(zes secund~rias - originam-se das prim~rias e dão origem ~s
terci~rias

- Raizes terci~rias ~
>tem fun~ão de capta~ão de ~gua e nutrientes

- Rarzes quatern~rias~

A lignifica~ão das rarzes prim~rias promove uma renova~ão constante
do siste~a radicular
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- Matiria orginica no solo favorece o desenvolvimento de
terci~rias e quatern~rias

,raizes

- Extensio do sistema radicular de acordo com a idade da planta:

~o ano - 2,50 m~-
39 ano - 3,50 m
4Q ano - 4,50 m
~o ano - 5,00 mJ_

b) Estipe

- O crescimento do estipe i derivado do desenvolvimento do meristema
apical (caracter(stico da classe das monocot iled8neas).

transversal - fase jovem da planta
- Fases de crescimento

do estipe I longitudinal - in(cio apds o transversal a
um ritmo de 30 a 100 cm/ano

- Uma redu~io na assimila~io (poda ou competi~io por luz), provoca
alongamento r~pido do estipe

- Quanto maior a distincia do bulbo radicular para o meristema
sio atenuados os efeitos clim~ticos sobre o

crescimento e a produ~io da planta.

c) Folhas

- O n~mero de folhas ~ de 35 a 45 na coroa, o seu comprimento ~ de 5
a 7 metros seu peso vai de 5 a 8 Kg

de uma folha

Alongamento r'pido - 5 meses (quando
se torna flecha)

Fase juvenil - 25 meses (a folha
est~ na parte interna da planta)

- Tempo de desenvolvimento

Desabrochamento - dias (quando a
flecha se abre - folha n9 1)

Funcional - 20 meses (per(odo em que
permanece ativa)



14

- A produ;io anual ~ de 20 a 26 folhas, cuja filotaxia (posi;io das
folhas em rela,io ao eixo da planta) i regular formando ingulo de
1350 a 137°. Por isso, em uma mesma espiral quase em mesma vert ical
encontram-se as folhas 1 - 9 - 17 - 25 -33

- Folha 1 i a mais recentemente aberta.

- Partes de uma folha r~quis-suporta os foI (olos

pec(olo-liga o r~quis ao estipe
eixo central

fol(olos - parte laminar da folha

d) Inflorescincias

As flores masculinas agrupam-se em inflorescincias masculinas e as
flores femininas em inflorescincias femininas. O aparecimento de v~rias
inflorescincias de um mesmo sexo seguidas por uma sirie de
inflorescincias de outro sexo, origina o que se chama de ciclos
unissexuais.

Os ciclos unissexuais sio influenciados por:

A origem Deli produz 3 a 8 inflorescincias/ano
- Fatores gen~ticos

A origem La Mi d~ 10 a 20 inflorescincias/ano

- Idade - conforme aumenta a idadey a razio sexual (femininas/total)
diminui

- Condi,Ses ecol6gicas - um clima favor~vel aumenta razio sexual

- Tratos culturais - uma poda severa reduz razio sexual

e) Cachos e frutos

Cacho

O comprimento do cacho varia de 10 a 60 cmy tendo em m~dia 30 em e
comprimento. a largura vai de 0 a 50 cmy mas em m~dia mede 20 m. O peso
varia com a idade e com os fatores ambientaisy podendo ir de 5 kg at~ 60
kgy mas normalmente pesa 20 kg e possui de 500 a 3.000 frutos.
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Fruto

o comprimento do fruto varia de 2 a 5cm, mas a m~dia ~ 3cm o seu
peso vai de 3 a 30 9

Do interior para o exterior, distingue-se as seguintes estruturas
no fruto: amindoa composta pelo alb~men e pelo embri~o; endocarpo ou
coque ou casca da semente; mesocarpo ou polpa do fruto; e epicarpo ou
casca do fruto.
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TABELA 7 - Cronologia do desenvolvimento de uma inflorese~neia feminina
de dendezeiro e da folha que a suporta (supondo a emissio de 2
folhas por m~s)

MESES NdMERO ESTADO DA INFLORESciNCIA
ANO Mia ANTES DA DA FOLHA E/OU DA FOLHA
- COLHEITA

0 0
~ 44 4 Forma,io do esbo,o floralL

4

6 12 Esbo,o visível a olho nu
8

18 Forma,io da espata externa
10

1 12
27 Soldadura dos bordos da espata externa

14
30 29 Soldadura dos bordos da espata Interna

16 Individualiza~io da iriflorescincla
18

35 Cdpula apical - 350 ~
20 40 Individualiza~io das espigas
~~LL

2 24
20 50 Sexualiza,io da infloresc~neia

26 Início do alongamento da folha
28
30 15 60 Abertura da folha (desabrochamento)
32

67 Período de abortamento de inflorescin-
ela (plantas jovens, forte déficit
h(drico)

34
3 36

74-75 Abertura da espata externa
38 76-77 Abertura da espata interna

6 78 Antese e fecunda,io das flores
40

42
44

0 90 Matura,io e colheita do cacho
46

4 48
50 100 Morte da folha
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4. ECOLOGIA

4~1 EXIGiNCIAS AMBIENTAIS

A - FATORES CLIM&TICOS

A.1 - Temperatura - afeta a produ~io mensal e total

As planta~3es com melhores produ~3es sio dominadas por

As influlncias negativas da temperatura para o dendezeiro sio=

Midia das mínimas iriferior a 21°e afeta desenvolvimento dos cachos
e das plantas.

Midia das mínimas inferior a 18°e paral isa o crescimento da planta
inteira

A.2 - Insola~io - afeta taxa de assimila~ior o desenvolvimento das
plantasr a produ~io e a matura~io dos cachos.

- A insola~io considerada boa para dendezeiro i de 1800
horas/ano (medida no aparelho de Campbell que indica a
quantidade de horas de brilho solar).

- Diz-se que a insola~io i limitante para cultura quando ela é
inferior a 1500 horas por ano. porim sabe-se que a radia~io
total (ou radia~io fotossinteticamente ativa) i composta pelas
radia~io direta e radia~io difusa. A insola~io s6 indica a
direta.

A.3 - Pluviometria
cachos

afeta emissio foliarr o n~mero e o peso de

Considera-se sat isfat6rio para o dendezeiro um total de chuvas
de 150 a 200 mm/mis ou 1.800 a 2.400 mm/ano

A.4 - Evapotranspira~io

Para o dendezeiror estima-se que nos meses chuvosos (mais de
100 mm) a evapotranspira~io seja de 120 mm/mis e nos meses
secos (menos de 100 mm) seja de 150 mm/mis
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A.5 - Rela;io entre d~ficit h(drico e produ;io

- cilculo pritico do d~ficit h(drico

B - R + P - E

B = balanço ou estado hídrico
R = reserva inicial de água do solo
P = chuvas no período considerado
E = evapotranspiração
R + P = estoque de água disponível

Se R + P > E entio h~ excesso de ~gua

Se R + P < E entio haveri d~ficit h(drico

H~ uma rela~io entre d~ficit h(drico anual de um local e o rendfmento
anual médio das planta;Ses neste ambienteF conforme a Tabela abaixo:

D~ficit h(drico anual (mm/ano) Rendimentos em cachos (t/ha/ano)

o
100
200
300
400

15F7

13F5

FONTE: IRHO 1989

B - FATORES ED~FICOS

8.1 - TOPOGRAFIA (pode limitar o manejo da planta~io, a mecaniza;io
da planta~io, a implanta;io e conserva~io das pistas
e o transporte de cachos)

- As pendentes fortes dificultam o manejo e a movimenta~io de
m~quinas agr{colas e ve(culosF podendo aumentar o custo de
produ;io. Por isso diz-se que para uma planta~io de dendezeiros
deve-se utilizar terrenos com pendentes inferiores a 10% de
declividade.

Os baixios ~midos e as zonas inund~veis devem ser evitadas
devido principalmente aos custos muito mais elevados no manejo
destas ~reas.
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8.2 - SOLOS

- IDEAIS (soltos, porosos, profundos. text~ra m~dia a argilosa)

- QUALIDADE QUiMICA (pH maior que 4,5; saturaçio de bases maior
que 20%;

~ bases troc~veis maior que 1 meq/100 9 TFSA; M.O.- 1,5 a 2%;

C/N - 10 a 12; K maior que 0,20 meq/100 9 TFSA; Ca/K e

Mg/K maior ou igual a 2; F. total maior que 300 ppm)

4.2 APTID~O CLIM&TICA DA CULTURA DO DENDEZEIRO NO BRASIL

No Brasil existem tris grandes ~reas climaticamente ~ptas para
o cultivo do dendezeiro - .que sao.

&rea 1 - Nordeste do Brasil CBahia)
&rea 2 - Amaz6nia Oriental (Amap~ e Par~)
&rea 3 - Amaz6nia Ocidental (Acre, Amazonas, Rod6nia e Roraima)

4.3 APTID~O CLIM&TICA DA DENDEICULTURA NO PAR&

- TEMPERATURA - Sem restri~io exceto no sul do Pará

INSOLAÇ~O - no Par~ esta ~ sempre acima de 1500 horas anuais

- D~FICIT HiDRICO para defini~io das ~reas paraenses climat ica-
mente ~ptas ~ dendeicultura considerou-se

d~ficit
menor que 100 mm - ~reas preferenciais CP)
100 - 250 mm - ~reas marginais (M)
maior que 250 mm - ~reas nio recomendadas (N)

4.4 APTID~O ED&FICA DO DENDEZEIRO NO PARÁ

- FERTILIDADE Por ser de f~cil corre~io e pelo fato do
dendezeiro apresentar boa resposta ~ aduba~io, a aptidio ed~fica ~
definida principalmente pelas característ icas físicas dos solos, conforme
indica a Tabela 8.
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TABELA 8 - Critérios para defini~io de aptidio ed'fica ~ cultura do
dendezeiro no estado do Par'.

APTIDIO
CARACTERisTICAS

PREFERENCIAL MARGINAL Nlo RECOMENDADA

RELEVO PLAN07 SUAVE ONDULADO ONDULADO FORTE ONDULAD07 MONTANHA
PROFUNDIDADE > 1750 m 175 a 1 m < 1700 m
TEXTURA 15r. A 80r. 15r. A 80r. < 15%
PEDREGOSIDADE AUSÊNCIA AUSÊNCIA PRESENÇA
ROCHOSIDADE AUSÊNCIA AUSÊNCIA PRESENÇA
HIDROMORFIA AUSÊNCIA AUSêNCIA PRESENÇA

FONTE: EMBRAPA

4.5 APTIDlo EDAFO-CLIM&TICA DO PAR& ~ OENDEICULTURA

Pela jun~io das aptidies clim'ticas e ed'ficas temos a aptidio
edafo-clim'tica. A compatibiliza~io é mostrada na Tabela 9.

TABELA 9 - Compatibiliza;io das aptidies clim'tica e ed'fica para deter-
mina~io da aptidio edafo-clim't ica da cultura do dendezeiro no

APTIOIO
CLIM&TICA

APTIOIO
ED&FICA

APTrolO
EDAFO-CLIM&TICA

P
P
P

P
M
N
P
M
N
P
M
N

P
P

M
M
M
N
N
N

M
M
M
N
N
N
N

FONTE: EMBRAPA P~ preferencial7 M~ marginal7 N~ nio recomendada
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Somando-se todas as 'reas com mesma aptidio para a cultura do
dendezeiro, verifica-se que da área total do Estado que ~ de 124.804.200
hectares, 95.236.200 hectares nio sio recomendadas para a cultura,
23.896.000 hectares tem aptidio marginal para a cultura e 5.672.000
hectares sio preferenciais para o desenvolvimento da dendeicultura.

4.6 CARACTERIZAC~O AMBIENTAL P/ LOCALIZAC~O DE PLANTAC6ES DE OENOEZEIROS

Considerando-se o alto investimento para implanta~io de uma
unidade agro-industrial dendeicola, que situa-se na faixa de US$ 5.000,00
(cinco mil OdIares) a US$ 7.000,00 (sete mil OdIares) por hectare de
planta~io (cálculo baseado em uma planta~io de 5.000 hectares), com os
equipamentos necess'rios para obten~io de dleo bruto, (sem verticaliza~io
da produ~io) é importante e necessário que se realize previamente um
estudo na 'rea onde se pretende implantar o empreendimento. Os fatores a
serem estudados sio principalmente:

a) Ecoldgicos: no qual sio analisados os aspectos de
solo, topografia, riscos sanit'rios, cobertura
impacto ambiental da planta~io e da usina etc.

clima,
vegetal,

b) Geográficos: onde se verifica as implica~ies para o
empreendimento considerando a distlncia deste e facilidade de
acesso aos centros de comercializa~io e/ou consumo, vias de
escoamento da produ~io, etc.

c) Econ8micos: incluindo uma análise das futuras produ~ies de
dleo de palma e palmiste, mercados nacional e internacional,
pol{tica de fixa~io de pre~os, impostos, salários, possibili-
dades de verticaliza~io da produ~io etc.

d) Sociais: analisando a disponibilidade de pessoal de todas as
categorias, infraestrutura social do empreendimento ou ~s
vizinhan~as etc.



5. TECNOlOGIA DE PRopuciO AGRíCOLA

Com informaç~es sucintas indica-se as principais atividades em
uma plantaçio de dendezeiros.

5.1 PRODUÇ!O DE MUDAS

5.1.1 Sementes

o material vegetal utilizado em
dendezeiros é do tipo tenera. Assim as
provenientes do cruzamento Dura x Pisifera.

plantaÇ.~es
sementes

comerciais de
utilizadas sio

As sementes podem ser adquiridas sob tris formas:

normais, que precisario ser rehidratadas e aquecidas para
haver germinaçio

,
pré-aquecidas, que s6 precisario ser rehidratadas

- germinadas, que J' estio prontas para passar ao pré-viveiro.

Para aquisi,io das sementes, é preciso prever que o fornecedor
nio disp~e de material estocado e teria que produzir as sementes para
atender o pedido. Assim, desde a polinizaçio das flores até a colheita
dos frutos para retirar as sementes leva 6 meses, o processo de
germina,io das sementes demora 3 meses, o per(odo de conduçio do pré-
viveiro é de 4 a 6 meses e as plintulas passam no viveiro um per(odo de 8
a 12 meses. Como a época de plantio é no per(odo chuvoso, deve-se pedir
as sementes com uma antecedincia de 28 meses a 21 meses da época chuvosa
(per(odo de plantio) do ano que se pretende plantar as mudas no campo.
Calcula-se precisar de 187 sementes germinadas para cada hectare de
plantaçio.

5.1.2 Pré-viveiro

a) Local: em terreno plano, pr6ximo a fonte de 'gua.
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b) Instala,io: canteiro de 1,50 m x 20,00 m separados por caminhos
de 0,80 m. Cobertura de palha com 2,00 m de altura e
drenos laterais de 0,30 m x 0,30 m.

c) Sacos: de polietileno de 0,12 m x 0,20 m x 0,10 mm cheios com
terri,o

d) Dura~io: média de 5 meses

e) Tratos culturais: mondas, drenagem, irriga~io, manuten~io da co-
bertura com raleamento gradual a partir do 39
mis e toalete para transplantio

f) Tratos sanit~rios: a partir de 30 dias apds a repicagem, reali-
zar pulveriza~Bes semanais alternando os pro-
dutos A e B e de acordo com época do ano.
(preventivo), conforme Tabela 10.

TABELA 10 - Sugestio de produtos e dosagens a aplicar semanalmente em
dendezeiros no prt-viveiro, alternando os produtos A e B e de
acordo com a ~poca do ano.

I

ÉPOCA
DO ANO

PRODUTOS A DOSAGEM
P/100 I H~O PRODUTOS B

DOSAGEM
P/100 I H~O

I
I

INVER. FUNG. BENLATE
NO INSET. CARVIN

ESP.ADES. EXTRAVON 200

70 9 FUNG.
INSET.

DITHANE M-45 150 9
CARVIN 140 9

ESP.ADES. EXTRAVON 200 30 cc

VERÃO FUNG. BENLATE
INSET. FOLIMAT 1.000
ESP.ADES. EXTRAVON 200

FUNG. DITHANE M-45 150 9

INSET. FOLIMAT 1.000 100 cc
ESP.ADES. EXTRAVON 200 30 cc

g) Aduba~io: 30 dias apds repicagem fazer aduba~io foI iar quinze-
nalmente, pela manhi, com 200 9 de urtia/100 I
H~O/canteiro de 30 m~.
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60 dias apds repicagem. aplicar via foliar quinzenal-
mente. pela manhi:

400 9 d e uréia
400 9 de SFT /100 1 H;.o:O/canteiro de 30 mt.?
100 9 de KCl
100 9 de MgSO .••

* apds aduba,~o foliar realizar uma rega p/ evitar
queima de folhas.

h) Sele,~o: retirar plantas anormais (10X)

179 plintulas saem do pré-viveiro para viveiro por hectare de
plant i o ,

5.1.3 Viveiro

a) Local - plano. prdximo a fonte de 'gua e ao local de plantio.

b) Instala,io: espa,amento 0.80 m em triangulo eqUil'tero (18.000
mudas/ha). Os sacos s~o colocados sobre terreno
livre de vegetaç~o.

c) Sacos: 0.40 m x 0.40 m x 0.20 mm cheios com terriço

d) Duraç~o: média de 10 meses

e) Tratos culturais: mondas nos sacos. capina química nas
entrelinhas. irrigaçio por aspers~o. drenagem
e toalete para plantio.

f) Tratos sanit'rios: pulverizaçies quinzenais alternando os
produtos A e B nas dosagens
Tabela 11n

indicadas na



TABELA 11 - Sugestio de produtos e dosagens a aplicar quinzenalmente em
viveiro de dendezeiros, alternando os produtos A e B.

FUNG.
INSET.

BENLATE
CARVIN

DOSAGEM DOSAGEM
P/100 1 H~O PRODUTOS B P/100 1 H~

200 9 FUNG. DITHANE M-45 200 9
150 9 INSET. FOLIMAT 1.000 100 cc

50 cc ESP.ADES. EXTRAVON 200 50 cc

PRODUTOS A

ESP.ADES. EXTRAVON 200

g) Aduba~io: mensalmente aplicar o sugerido na Tabela 12.

TABELA 12 - Sugestio de aduba~io mensal em viveiro de dendezeiros (N-P-K
ou N-P-K+Mg).

FóRMULA 10-10-20
MESES g/planta

19 ao 49 20
59

69 ao 79 30
8Q

9Q ao 119 40
129

FóRMULA 10-10-20+2,5
g/planta

30

30

40

h) Sele~io: no SQ mis retirar plantas anormais (15%)

- 150 plantas saindo do viveiro por hectare de plantio.

i) Toalete pl plantio: corte folhas secas e amarrio
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5.2 PREPARO DA ÁREA

5~2.1 Reconhecimento e deI imitaçio da ~rea

a) Amostragem do solo a cada 100 fi
(profundidade)

0-20 cm
30-50 em
60-80 em
90-110 em

b) Descriçio das amostras (pedregosidadeF rochosidadeF hidromor-
fismo, cor, consistinciaF textura)

a) Elaboraçio de mapas
(escalas) semidetalhado - 1:10.000

reconhecimento - 1:50.000

d) Descriçio topogr~fica(vegeta~io, relevo, acidentes topogr~ficos)

Abertura de estradas

TABELA 13 - Medidas para abertura de estradas em uma plantaçio comercial
de dendezeiros (m~todo de piqueteamento eont(nuo)

ESTRADAS
OBJETO

PISTAS

E-0(m)

13.50
9.00
5.00

252 (28 x 9)

N-S (m) E-0(m)

PLANTA ~ PLANTA
ÁREA LIMPA
PLATAFORMA
ENTRE EIXOS

23.40 25.50
15.00 15.00

7.00 7.00
1014(65 x 15F60) 1008(28 x 9) x 4

SUPRESS!O 2 LINHAS 2 PLANTAS/LINHA 1 PLANTA/LINHA

FONTE: I.R.H.O.

- Vantagens da abertura de estradas antes do desmatamento:

• facilidade de acesso

• melhor fiscalizaçio



• racionaliza~io dos trabalhos

5.2.3 Desmatamento

(broca, derruba, rebaixo, queima e empilhamento)

Os empilhamentos devem ser feitos no sentido Norte-Sul (mesmo
sentido das 1 inhas de plantio), espa,ados um do outro de 15,60 m.

5.2.4 Semeio da cobertura do solo

A l€~guminosa de cob er t ur a do solo mais utilizada é a Puer sir i e
phaseoloides cujo semeio ~ feito a lan~o (na base do
empilhamento), gastando-se uma quantidade de sementes de 2 a 5
kg/ha de ~rea. Para uma boa implanta~io da leguminosa de
cobertura deve-se fazer uma aduba~io de fundo utilizando 500
kg/ha fosfato natural (30% P~Oe)

5.3 PLANTIO DEFINITIVO

5.3.1 Piqueteamento

- O plantio é feito em triingulo eqUil~tero de 9,00 m de lado, no
qual o espa~amento entre linhas é de 7,80 m e o espa~amento entre
plantas é de 9,00 m. A dire,io das linhas de plantio é norte-sul.
A densidade é de 143 plantas/ha. No espa~amento quincuncial, para
se saber o n~mero de plantas/ha usa-se a fdrmula:

11.547
o :::

disto entre plantas



5.3.2 Transporte de mudas

Para o transport~ das mudasy usa-s~ normalm~nt~ trator ~
c·arreta. Para evitar danos às plantas durante o t ran sp or t e , realiza-se o
amarrio de todas as folhas d~ ~ncontro à flecha.

As mudas sio depositadas nas cabe~as das linhas e em cada lado
da parcela. O nQ d~ mudas a d~positar ~m cada cabe~a d~ linha i o nQ de
plantas na linhar dividido por dois.

5.3.3 Cov~am~ntor carr~gamento mudas, plant io, coroam~nto c/ nivelam~nto
e t u t or amen t o

A cova deve t~r dim~nsio sufici~nt~ para a ~ntrada do torrio qu~
vem do viveiro. O tutoramento ~ realizado fincando-se 2 piquet~s que
apdiam a planta quando fustigada pelos ventos.

5.:3.4 Replant io

- 150 plantas sardas do viv~iro - 143 plantas plantadas no campo
- 7 plantas que restam para replantio.

5.4 MANUTENC~O DO DENDEZAL JOVEM (Ne-N3)

5.4.1 Coroamento manual

Na fase inicial (Ne a N3) a coroa d~ve ter a dimensio da
proje~io da coroa foliar acrescida de 0,50 m. Quando inicia a produ~io, o
coroamento deve ter de 2r00 m a 2r50 m.

O coroamento d~ve ser realizado com uma freqUincia de 8
vez~s/ano (5 na ~poca chuvosa ~ 3 na ipoca seca), cuja pr~tica consiste.•.... ,-

em r(J~ar ~HO a ~e.get<lç;ioem y()lta do dend(~zeiro ..

Normalm~nte utiliza-s~ como ferramentas o ter~ado e a forquilha

Os benef(cios do coroamento sio redu~io do ataque de roedores
(ratc)S)r diminuiç;ão dc'L.-C-Ompeti~io por luz, ~glJ.ae-~ nutri~nt~s.-- ----=-----'
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5.4.2 Drenagem

As principais causas de encharcamentos sio: compacta~io do solo.
remo~io de troncos. topografia desfavor~vel, barreiras ~ passagem da
igua.

A pritica da drenagem consiste em aterrar. fazer valas, cavar
buracos (dependendo da causa)

As ferramentas usadas para este trabalho sio p~, enxada.
enxadeco.

Seus benef(cios: evitam retardamento no crescimento ou morte de
plantas, melhoram aera~io das ra(zes e reduzem a incidincia de doen~as.

5.4.3 Rebaixamento da cobertura (ro~agem)

A opera~io de rebaixamento consiste de corte da vegeta~io de
cobertura ~ 50 cm altura ou mais baixo. que ~ realizado com freqUincia 4
a 6 vezes por ano, na qual sio utilizadas as seguintes ferramentas:
terçado, foice e forquilha

Os benef(cios dessa operaçio: melhoria do acesso ~s plantas,
diminui~io da competi~io por luz, permitir a reclclagem de nutrientes.

5.4.4 Prepara~io para colheita

As operaçies que compiem a prepara~io para a colheita sio: poda
das folhas secas, corte de cachos podres e abortados e retirada de restos
de inflorescincias e plantas advent(cias (samambaias).

Utiliza-se como ferramentas: terçado e sacho (cinzel)

Os benef(cios da opera~io: melhoria da visibil idade e acesso aos
cachos maduros. aumento da dispersio de p6len e da pol iniza~io de inflo-
rescincias femininas.
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5.5 MANUTENC!O DO DENDEZAL PRODUTIVO (N4 em diante)

5~S.1 Coroamento

A dimensio do coroamento em plantas produtivas vai de 2.00 a
2.50 m de raio até o 5Q ano ap6s o plantio e coroamento é manual e a
partir do sexto ano utiliza-se o coroamento qu(mico aplicando Round up
(sistimico) gastando 0.5 a 1.0 litros/ha de coroa ou gramoxone (contato)
gastando 1.0 litros/ha de coroa.

A freqUincia de coroamento é de 5 a 8 por ano e os benef(cios
sio: diminui~io da competi~io por ~gua e nutrientes. permitir ver frutos
destacados e facilitar a coleta de frutos cardos.

5.5.2 Drenagem

Idintico ao item 5.4.2

5.5.3 Rebaixamento da cobertura

Idintico ao item 5.4.3

5.5.4 Poda

Considerando que um dendezeiro emite 24 folhas por ano. que sio
produzidos de 5 a 15 cachos por ano e que. em conseqUincia ficam no
dendezeiro 9 a 19 folhas sem cortar por ano. a poda i uma atividade
necess~ria e cuja pr~tica consiste na elimina~io de folhas abaixo da que
suporta cachos em matura~io (folha 33 a 35) ou na falta de cachos em
maturaçio abaixo da folha 40 (5 folhas em cada 8 espiras). Coloca~io de
folhas cortadas no empilhamento. ret irar samambaias e 1 impar a coroa.

A ipoca de realiza~io da poda i no per(odo seco que tambim i o
de menor produçio

As ferramentas
e sio: sacho - até Na.

para amolar.

usadas na colheita dependem da altura das plantas
machado - até N•• foice malaia - ap6s Na e lima

Os benef(cios dessa atividade sio a melhora da visibilidade e
acesso aos cachos maduros. diminuiçio da reten~io de frutos destacados.



aumento no rendimento da
melhoria na dispersio
femininas.

colheita, redu~io do nQ
de pdlen e poliniza;io

de cachos podres p

de inflorescincias

Existem alguns riscos na sua ado;io: a
reduzir a área de capta~io de energia luminosa
fotos~{ntese, reduz a produ;io em nQ e peso de
influencia na sexual iza~io.

poda excessiva, por
e conseqüentemente a

cachos. Tamb~m tem

~5.5.5 Colheita

o teor de dleo na polpa esta em fun~io da matura~io dos frutos.
Apds a matura~io come~a a haver libera~io de ácidos graxos comprometendo
a qualidade do dleo. Assim a colheita deve ser realizada no tempo
preciso ..

Define-se como cacho maduro aquele que possui 5 a 50 frutos
destacados ou destacáveis

A periodicidade 7 a 15 dias. Quanto mais longa a periodicidade,
maior o n~mero de frutos destacados que caem no chio e quanto mais curta
a periodicidade, maiores sio os custos de colheita.

A colheita compreende o corte da folha, se necessário, depositar
folha no empilhamento, cortar cachos no ped~nculo, coletar frutos soltos,
transportar cachos e frutos soltos.

Dependendo da altura da planta utiliza-se as seguintes
ma ch ad o , > N•....ferramentas: Na a Na - sacho (sem cortar folha), N6 a N.

foice malaia e lima para amolar.

6. NUTRIÇ~O MINERAL DO DENDEZEIRO

Dentro do sistema de manejo de um dendezal, a ado;io de um
esquema adequado de aduba~io ~ de vital import§ncia para a obten~io de
plantas sadias e capazes de proporcionar rendimentos compensatdrios.

Numa planta~io, na qual nio é aplicado nenhum fert ilizante ou
cuja aduba~io ~ feita de maneira incorreta, mesmo que as plantas tenham
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um bom pot~ncial d~ produ,io, ~las nio sio capaz~s d~ ~xpr~ssar ~ss~
pot~ncial.

o d~s~quil(brio nutricional provoca alt~raçi~s nos proc~ssos m~-
tabdlicos da planta, prejudicando seu sistema de d~fesa. ConseqUente-
mente, ~la fica mais s~ns(v~l ao ataqu~ d~ organismos patoginicos qu~ po-
derio causar até mesmo sua morte. D~ve-se ter pres~nte que a l~sio meci-
nica, qu~ a d~ficiincia ~s v~zes provoca em qualqu~r drgio da planta,
pode servir como porta de entrada para invasio de agentes patoglnicos.

o d~nd~z~iro é uma das plantas mais ~xig~nt~s ~m
nutri,io e qualquer desordem que ocorre é manifestada na
sintomas visuais d~ d~ficiincia ~ r~duçio na produ,io.
portanto, que se estabel~,a um controle rigoroso para
ocorrincia d~ carincias nutricionais.

t~rmos d~
forma de

N~c~ssita,
prevenir a

6.1 M~TODOS UTILIZADOS PARA ESTIMAR AS NECESSIDADES DE FERTILIZANTES

Exist~m div~rsos métodos para d~t~rminar o pot~ncial d~
f~rtilidade do solo e estabelecer os n(v~is mais adequados de aduba,io,
para as culturas, qu~ as torn~m capaz~s d~ ~xpr~ssar todo s~u pot~ncial
produtivo. Dentre esses métodos, os mais utilizados sio a an~lise qu(mica
do solo ~ a diagnos~ foliar.

6.1.1 An~lise Guímica dos Solos

~ baseada no princípio d~ qu~ uma solu,io ~xtratora r~tira o
nutri~nt~ do solo numa quantidad~ semelhante ~quela que é ~xtra(da p~las
raíz~s.

solo ~
Guando s~ ~mpr~ga ~st~ método, para

a necessidade d~ adubos, h~ duas
avaliar a

condi,ies
f~rtilidad~ do

qu~ devem s~r
pr~~nchidas:

a) a soluçio ~xtratora dev~ s~r
conte~dos diferentes do elemento no solo,
limit~s, produ,i~s também dif~r~nt~s;

capaz d~ discriminar ~ntr~
que d~vem garantir, dentro de
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b) os resultados anal(ticos tim que ser calibrados com os dados
de campoy para que se possa fazer recomenda~3es seguras dede ensaios

c\duba~ãio.

No caso do dendezeiro a anilise do solo ~ ut ilizada apenas para
caracteriza~io do solo antes da implanta~io do dendezal. Isto devidoy

principalmentey ~ dificuldade de se retirar amostras sem causar danos ao
sistema radicular das plantas.

6.1.2 Diagnóstico Foliar

~ um m~todo de avalia~io do estado nutricional das culturasy em
que se analisam determinadas folhasyem per(odos definidos durante o
ciclo de vida da planta.

Final idades:

i) avaliar o estado nutricional da planta;

2) avaliar a fertilidade do solo; e

3) determinar a necessidade de aduba~io.

Os resultados obtidos sio comparados com "n(veis cr(ticos·
próprios de cada culturay determinados atrav~s de ensaios de aduba~io.

N(vel cr(tico ~ definido como o teor de um elementoy em % de
mat~ria secay abaixo do qual sua aplica~io num n(vel apropriadoy poderi
proporcionar aumentos na produ~io.

AmostragE~m:

- Escolha da folha - deve ser uma folha adultay funcional e
facilmente acess(vel: em plantas com at~ 3 anos de idade recomenda-se a

------
folha nQ 9 e a partir dessa idadey a folha nQ 17.

- ~poca de amostragem - deve ser feita no per(odo menos chuvoso
do anoy na parte da manhiy de preferincia entre 7:00h e 11:00h.
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- Ndmero de plantas por amostra - 25 plantas.

- Ndmero de aMostras - uma amostra para cada 25 ha. &reas
heterogineas 1 am./12.5h e ~reas homogineas 1 am/50 - 100 ha.

- Escolha das plantas - devEm ser representativas da planta,io e
livres de pragas. doen,as e deficiincias nutricionais.

Selecionar. no sentido N-S. duas linhas cont{guas. coletando
plantas alternadas. excetuando as plantas das extremidades da linha.

Obs.: As plantas amostradas devem ser marcadas. no campo e no
mapa. para que sejam amostradas nos anos subseqüentes.

- Preparo das amostras - cada amostra deve ser identificada com
uma etiqueta cartonada contendo as seguintes observa,Ses: cultura. local.
data de coleta. identifica,io da parcela/bloco. nQ de plantas. nQ da
folha. nQ da planta na parcela.

Sio coletados. de cada folha. dois pares de fol(0105 centrais.
utilizando-se porim apenas os 10 - 20cm medianos do foI {alo. Cada peda,o
de foI (010 deve ser limpo com um chuma,o de algodio embebido em ~gua
destilada ou de chuva. tendo-se o cuidado de eliminar as nervuras
marginais e central. Em seguida. as amostras devem ser acondicionadas em
sacos de papel e secas em estufa ~ 70-80~C durante aproximadamente 5
horas, para depois serem enviadas para o laboratdrio escolhido onde serio
processadas. para an~lises posteriores.

6.2 FUNCBES DE ALGUNS NUTRIENTES NA PLANTA

Os elementos. macro e micro. exercem fun,Ses espec{ficas na vida
da planta. que podem ser a) estrutural; b) constituinte de enzimas; c)
ativa,io enzim~tica.
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Nitroginio -) ~ componente da mol~cula de clorofila. de
enzimas, proteínas e 'cidos nucleicos.

- F6s~oro -) ~ constituinte dos ~cidos nucleicos. fosfolipídeos
e coenzimas. atuando nos processos de preserva~io e transferincia de
energia; ~ essencial na divisio celular.

Potissio -) ativador da maioria das
síntese de carboidratos. a~~cares e proteínas;
abertura e fechamento dos est6matos.

enzimas; part iLlpa na
controla o processo de

- Hagn~sio -) faz parte da mol~cula de clorofila; ativador de
enzimas e atua como ·carregador· de fdsforo no processo de transferincia
de energia.

- Cilcio -) componente da parede celular; ativador de enzimas.

Soro -) ativador de enzimas; atua na
transporte de carboidratos e na síntese de lignina,
nucleicos e proteínas. Essencial na divisio celular.

i6nica e
telulose. 'cidos

- Cloro -) constituinte dos sulfulipídeos; atua na fotossíntese
e no balan~o hídrico.

- Cobre -) componente de proteínas; at ivador de enzimas. atua na
fotossíntese e transporte de carboidratos.

6.3 EXTRAÇ~O DE NUTRIENTES PELO DENDEZEIRO

Uma palmeira sadia e nutrida de maneira adequada produz
regularmente durante todo o ano. ConseqUentemente um grande peso do
material por ela produzido ~ transportado para a usina. O cacho com os
frutos al~m de conter o dleo, contem tamb~m uma grande quantidade de
material residual. muito rico em nutrientes. Esses nutrientes devem ser
repostos para a planta. ou a produ~io ir' gradativamente se reduzindo
podendo. ati mesmo cessar.
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Na tabela seguinte estio registradas as quantidades m~dias de
alguns nutrientes extrardas por plantas de dendezeiro de 8 a 10 anos.

Partes N P K Mg Ca

------------------ kg/ha ------------------
Cresc. vegetativo 40,9 3,1 57,7 11,5 15,8
Folhas podadas 67,2 8,9 86,2 22,4 61,6
Inf. masculinas 11,2 2,4 16,1 6,6 4,4
Cachos (prod. ~~ t ) 73,2 11,6 93,4 20,8 19,5~J

TOTAL

Fonte: NG, THAMBOO & SOUZA, 1968

o pot~ssio ~ o elemento extrardo em maior quantidade, seguido
pelo nitroginio.

o drgio que cont~m mais nutrientes ~ o cacho, conseqUentemente,
a exportaçio ~ bastante significativa.

As folhas podadas tamb~m extraem grande quantidade de nutrientes
que podem, por~mr retornar ao solo quando o manejo da plantaçio ~ feito
de maneira que as folhas, depois de podadas, permaneçam nas entrelinhas.

6.4 SINTOMAS DE DEFICIfiNCIA DE ALGUNS NUTRIENTES NO DENDEZEIRO

A identifica~io dos sintomas de deficiincias minerais se
constitui numa outra maneira de verificar o estado nutricional da planta.
Entretanto, deve-se levar em conta que, quando a planta chega a
manifestar os sintomas visrveis, o crescimento e a produçio j' poderio
estar compromet idos.

A diagnose visual baseia-se no princrpio de que um determinado
nutriente exerce sempre as mesmas funçaes qualquer que seja a esp~cie de
planta. ConseqUentemente, as anormalidades serio as mesmas em todas as
plantas.
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Nitroginio: caracteriza-se por um amarelecimento em forma de
estrias no limbo das folhas; em deficiincia severa o r~quis e o pec(olo
ficam mais amarelos que o normal podendo ocorrer necrose dos tecidos
afetados. H~ redu~io na altura da planta e no n~mero e tamanho de folhas.

- Fds~oro: em geral, observa-se uma redu~io no crescimento; em
deficiincia severa ocorre secamento das folhas mais velhas.

- Pot'ssio: observa-se pequenos pontos amarelo-alaranJados no
limbo das folhas mais velhas, que podem se unir e formar manchas maiores.
Pode ocorrer também uma descolora,io difusa das folhas mais velhas, que
passam de verde-amarelado para amarelo-palha e, posteriormente, secam. Um
outro tipo de sintoma é a clorose nas folhas intermedi~rias seguida de
secamento.

- Hagnisio: caracteriza-se por um amarelecimento dos folrolos da
extremidade das folhas mais velhas e do ~pice do fol(olo para sua base,
com posterior secamento. As partes do fol(olo que ficam sombreadas,
permanecem mais verdes que as que ficam expostas ao sol.

- Cálcio: as folhas novas ficam mais curtas, estreitas, r(gidas
com as nervuras centrais mais evidenciadas; nas folhas mais velhas a
metade do limbo pode se tornar mais estreita, seguida de uma divisio da
parte apical e de necroses.

- Enxo~re: clorose generalizada das folhas mais Jovens.

Boro: ocorre nas folhas Jovens e nos pontos de crescimento,
podendo se manifestar de diversas maneiras como aparecimento de faixas
brancas ao longo dos fol(olos (bandas brancas); enrugamento dos fol rolos
(ondinhas); deforma~io do ~pice do fol(olo que fica com a ponta dobrada
(baioneta ou ponta de gancho). Em deficiincia severa os fol (olos ficam
pequenos e enrigecidos e pode deixar de haver emissio foliar chegando a
ocorrer a morte da planta, se nio for feita corre~io.

- Cloro: caracterizada por uma clorose e bronzeamento dos
fol(010s, seguidos de necrose dos tecidos.
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- Cobre: ~olhas novas mais estreitas e retorcidas com pequenos
pontos brancos ao longo da nervura. Em deficiincias severas ocorre
secamento do ~pice dos ~ol{olos e amarelecimento do limbo ~oliar. Ocorre
normalmente em condiç~es de viveiro e em mudas rec~m plantadas.

6.5 RESPOSTAS DO DENDEZEIRO AOS NUTRIENTES

Devido sua caracter(stica de alta exigincia em termos de
nutri;io, o dendezeiro ~ uma planta que proporciona respostas positivas ~
aplicaçio de fertilizantes.

Nos diversos ensaios de aduba~io j~ realizados, observa-se
sempre que as maiores respostas sio para o fds~oro e para o pot~ssio,
seja com rela~io ao aumento no teor foliar, seja com rela~io ~ produ~io.

A aplicaçio de 2 kg anuais de ~os~ino duplicou a produçio, em
1989, em rela~io ~ testemunha, nos ensaios de aduba~io instalados em uma
~rea do munic(pio de Moju. O aumento proporcionado pela aplicaçio de 3 kg
de cloreto de pot~ssio ~oi 1,5 vezes superior ~ testemunha.

J~ foi observado tamb~m que h~ uma correla~io positiva entre o
teor de nutrientes na ~olha e a produ~io, pois, a medida que aumenta o
n(vel do nutriente aplicado, h~ um aumento no seu teor na folha e um
correspondente aumento na produ,io.

6.6 RECOMENDAÇ~O DE ADUBAÇ~O

o dendezeiro ~ uma planta que produz, prat icamente, durante o
ano todo, com um ciclo de produ;io superior ao da maioria das culturas.
Para manter essa produ;io e repor os nutrientes que sio exportados,
atravis do cacho e ainda, suprir os nutrientes que sia utilizados no
crescimento vegetat ivo, a planta necessita ret ir~-los do solo. Como a
maioria dos solos, onde estio implantados os dendezais, sio de baixa
~ert ilidade, torna-se necess~rio fornecer artificialmente esses
nutrientes, atravis da aduba~io.



Cada planta;~o deve ter seus níveis de aduba;~o ajustados em
fun;io dos resultados da diagnose foliar e da idade da planta. A
interpretaçio desses resultados deve ser feita por um especialista em
nutriçio, com base nos nível: críticos específicos para cada nutriente.
Es s e eu idado ,~~ para de a 19um fert iI iz an t €:' em
excesso, o que viria causar um desbalanço nutricional, tendo em vista os
efeitos antagBnicos observados entre alguns nutrientes como, por exemplo,
potissio e cilcio e, potissio e magn~sio.

o controle da nutriçio de um dendezal. atrav~s da diagnose
foliar, deve ser iniciado entre os dois e tris anos de idade. Antes disso
pode se fazer aplicaçies-padrio. ji estabelecidas, como a que ~ sugerida
na Tabela seguinte:

Idade
do

Plantio

Adubos Simples~(g/pl) FormuladosSo'l
Fosfato
Natural Ureia % N % MgO

N-1 500 kg/ha
No j.50 400 150 j.50 25 8-·21--U. --3 800g/pl
N1 200 600 300 200 50 7-21-15·-3 1200g/pl
N2 250 800 600 250 75 6--18-·20--~~ 1800g/pl
N3 300 1000 1000 300 100 6-18-24--2 2500g/pl

i- Casose prefiraaplicarconcentrado
2- Casose prefiraaplicarforlulado
H-i - Aplicadoa lan,ologoapósenleiralento
Ho - Anodo plantio
H1 - Prileiroanode plantio

H2 - Segundoanode plantio
H3 - Terceiroanode plantio
3 - Ho casode deficiênciaseverade boro,o bóraxdeveserapli-

cadodiretalentena axilada folha,na alturadasfolhas9-13.

A época ideal para aplicaç~o dos fertilizantes ~ no início das
chuvas ou no final da esta;io chuvosa, quando as chuvas começam a
diminuir de intensidade. Os adubos nitrogenados e potissicos devem ser
parcelados em duas aplicaçies para evitar perdas, principalmente nas
palmeiras jovens, que tem menor capacidade de fazer reservas de

A localizaçio do adubo depende sempre do desenvolvimento das
raizes das palmeiras, ou seja, da sua idade. Na planta jovem o adubo deve
ser aplicado no local do coroamento e na idade adulta pode ser no
coroamento ou nas entre linhas, dependendo da praticidade dos sistemas
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para o produtor. ~ medida que as plantas crescemr deve-se aumentar a
superf(cie adubada at~ cobrir toda a irea do coroamento. Um cuidado muito
importante que se deve tomar é nio deixar os adubos entrarem em contato
com as folhas e a regiio do coleto.

7. DEFESA FITOSSANIT~RIA DO DENDEZAL

7.1 DOENÇAS DO DENDEZEIRO

o dendezeiro ~ uma planta de origem africanar cultivada na zona
equatorial nos quatro continentes convivendo naturalmente com seus
antagonistas er somente a partir da segunda guerra mundial ~ que surgiram
as doenças mais sériasr enquanto que na Amaz8nia s6 a partir da d~cada de
oitenta as doenças tornaram amea~adoras para a expansio da dendeicultura
na regiio. A seguir sio descritas as doenças mais
dendezeiro.

importantes do

7.1.1. Doen~as da ~ase de viveiro

As doenças que ocorrem nesta faser muitas vezes estio
relacionadas com o manejo que ~ dado ~s plantasr e entre as quais estio:

FreqUentemente ocorre em plantas com at~ 3 meses de idade.

Os sintomas se caracterizam por pequenas manchas circundadas por
um halo marrom pilido e mais externamente por uma zona amarelada. O
centro da lesio toma aspecto de papel de cor acinzentada.

Es t a doen c a ~ causada pelos fungos, Botriodip]odia SP'r

He] anc on i um ~;p. e (;,']omer e I ] a sp.

Para controle, recomenda-se manter as plantas bem nutridas e
facilitar a ventilaçio com espaçamento maior. Os fungicidas recomendados
sio: Ziram, Captam e Thiram a 0,2%.
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b) Manchas foliares

As manchas sio inicialmente pequenas de forma circular.
amareladas. posteriormente marrom com depressio no centro da lesio.

Os fungos c au sa dor es sio: Cocn l t ob o l ue csr banum , C. genicl..llatl..ls,

C. h e t er oe t r oah u s , Cur ve l er i e er e er aet ia i e , C. f'allax, Dr ech s I er e b e l ode e

jf:' He 1mi n t' boeo or i um l:;P.

o controle ~ atrav~s
aplica,io de fungicidas entre
Bravonil.

da melhoria dos
os quais. Thiram.

tratos
Br e s t am ,

culturais
Bayfidam

A mancha de cercospora ~ causada pelo fungo Cercospora eJaeidis

que tem facilidade de se desenvolver em plantas mal nutridas e em ~pocas
de alta umidade do ar. O controle ~ feito com a melhoria dos tratos
culturais e aplica,io de fungicidas tais como. benomil. dithane.
t iofanato. carbendazim e mancozeb.

A mancha de pestolotia. ~ de forma irregular e alaranJada
evoluindo para necrose de extensas ~reas da folha.

() agente causal ~ C) fungo Pe s t o l oti oo s i e SP. e ocorre em plantas
desnutridas.

O controle pode ser conseguido com a melhoria da aduba,io e
aplica,io de fungicidas como Maneb. Zineb e Benomil.

c) Podridio das flechas

Esta doen,a ~ rara no Brasil.
África e Ásia ..

ocorre com mais frequincia na

Os sintomas se caracterizam por lesSes descoloridas nas folhas
ainda nio abertas. apresentando aspecto ~mido. evoluindo para marrom
p~lido e bordo alaranJado. Os fungos associados a estas lesSes sio
PhytoplJtlJora sp. e F~sarium sp.
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o controle pode ser conseguido com a eliminaçio da ~lecha no
in(cio do aparecimento do sintoma.

d) Podridio das ra(zes

Esta doença tem maior importincia econBmica na Malisia. No
Brasil, ~ rara ainda a sua ocorrincia.

Os sintomas sio notados nas ~olhas jovens que secam rapidamente.
O tecido vascular apresenta-se marrom claro. Apresenta uma podrldio ~mida
no tecido radicular.

Os organismos associados ~ podridio das ra(zes sio os ~ungos,
Fu s er i um ~;P. Pyf.-iufl! ~;p. e ji'hizoctonia sp.

O controle é di~(cil mas pode-se reduzir bastante a incidincia
promovendo a drenagem do solo.

e) Pat6genos de sementes

A germinaçio das sementes do dendezeiro é uma ~ase importante da
cultura, e os pat6genos da semente podem contribuir para uma baixa
porcentagem de germinaçio. Os ~ungos mais ~requentes sio, PenicilliuflJ,

f~spergil1u$ Tr i ch ad er mn E~ S'chizophylufl!. O controle pode ser conseguido
mantendo as sementes na umidade abaixo de 17% durante o per{odo de
aquecimento. As sementes podem ser submetidas ao tratamento com
fungicidas logo ap6s a retirada do mesocarpo. Repetir o tratamento com
fungicida apds o aquecimento e quando ~orem umedecidas para germinar. sio
recomendados os ~ungicidas Thiram, Dithane e Benlate.

7.1.2 Doenças da ~ase de plantio de~initivo

a) Amarelecimento Fatal - AF ,
Esta doença s6 ocorre na América Latina até o presente. ~ também

conhecida como ·Podridio da Flecha· e ·Guia Podre·. No Brasil, ocorre no
Pari. Amapi e Amazonas. ~ a doença mais importante na América Latina.
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Os sintomas come~am com umamarelecimento quase impercept(vel
dos foI (olos basais das folhas 1 a 5F evoluindo para um amarelecimento
bem n(tido. Em seguidaF surgem necrose dos bordos dos fol(olos mais
extremos das folhasF que evoluem para toda a folha at~ causar o secamento
total das mesmas. A doen~a se manifesta em plantas a partir de 2 anos no
campo. Outro sintoma que pode ser observado ~ nas flechasF que inicia com
manchas necrdticas que evoluem provocando secamento destas. Quando a
planta apresenta estado muito avan~ado da doen~aF os cachos imaturos e as
inflorescincias, abortam e secam.

o agente
desconhecido.

causador do ·Amarelecimento Fatal· ainda

Sio propostas algumas hipdteses entre as quais, ~ que esta
doen~a seja causada por um complexo de organismos que causam um dist~rbio
fisioldgico na planta.

Testes da transmissio mecinica, por insetos e por sementes,
foram negativos, da mesma forma como an~lises ao microscdpio eletr3nico e
eletroforese foram negativas.

O controle,
sido eficiente com a
!:; int omas.

embora com o desconhecimento do agente causal, tem
elimina,io de plantas identificadas no in(cio dos

Para isto é necess~rio um sistema eficiente de rondas no
dendezal com periodicidade semanal, de preferincia. As plantas com
sintomas iniciais devem ser eliminadas e pulverizadas com inseticida.
Outra linha de controle ~ utilizar h(bridos de Elaeis aleiFera x Elaeis

gI,Jine(NJ!!J.h,. O E; ale i I'er;:r tem apn:~senti:\dore s l st ên c ia ao AF.

b) Anel Vermelho

~ outra doen~a importante do dendezeiro, no Brasil.

Os sintomas se caracterizam por uma redu~io no tamanho das
folhas centrais com tendincia de agruparem-se. Em seguida tomam colora,;o
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amarelada e os pec{olos exibem cor alaranjada. Ocorre abortamento da
inflorescincia e os frutos dos cachos imaturos apodrecem.-·Internamente~
com um corte transversal no est ipe, observam-se tecidos escurecidos
formando um anel, que origina o nome da doen~a. Nestes tecidos
escurecidos encontram-se os nematdides que sio os agentes causais desta
doen~a.

o agente causal do ·Anel Vermelho· i o nematdide
Rhadinaphelenchus cocophilus que tem como vetor o besouro Rhynchophorus

palmarum. O vetor transporta o nematdide~ interna e externamente. Existe
su!:;peita de que outro b esour o identificado como Netamasius s;.p. se J a
tamb~m vetor do nemat6ide.

Para o controle, recomenda-se eliminar as plantas com sintomas
iniciais e utilizar iscas para capturar os insetos vetores.

Para as iscas podem ser utilizados peda~os de estipe de
dendezeiro~ bacabeira~ res{duos de mamio~ abacaxi, laranja, cana-de-
a~ucar que sio colocados dentro de um recipiente~ como latas~ baldes ou
tanques de cimento. Esses recipientes devem ser distribu{dos na
plantad\o.

c) Fusariose

Ocorre em todos os pa{ses onde se planta dendezeiro.

Os sintomas se caracterizam por uma amarelecimento, p~lido das
folhas mais velhas. O amarelecimento inicia por um lado da planta.
Seguindo o amarelecimento, ocorre o secamento dos fol{olos.

() agente causal i o fungo identificado como rusarium OXysPClf"um

f. sp. e I eed ie ;

O controle pode ser conseguido com uso de material resistente,
associado com uma aduba~io acentuada de pot~ssio.
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d) Marchitez sorpresiva

~ conhecida tambim como morte s~bita.

Os sintomas se caracterizam por uma colora,io amarronzada nas
extremidades dos f01{010s das folhas mais velhasy progredindo para basey

provocando a seca r'pida da folha. , comum as flechas secarem algum tempo
depois das folhas velhas. Causa abortamento da inflorescincia e
apodrecimento dos cachos imaturos.

o agente causal i um protozo~rio flagelado chamado Phytomonas.

O agente causal i transmitido pelo vetor do grupo dos homdpteros
Hen lsx lu e o e II idus e PEdo hem ip t er o l..i nc u s leth t rer ,

O controle recomendado ~ aplica,io de inseticidas contra os
ve t or e s ..

e) Arcada fol iar

~ uma doen,a que ocorre em todas as regiies de cultivo do
dendezeiro e atinge plantas de 2 a 4 anos de plantio.

Os sintomas sio uma
folhas se curvarem para baixo.
nos fol{olos medianos evoluindo

forte curvatura do r'quis induzindo as
As flechas podem apresentar necrose ~mida

para seca total da flecha afetada.

A causa ~ ainda desconhecida e nio existem medidas de controle.

f) Mancha de PE.'staJotiopsis

, uma doen,a cujos preju{zos nio sio significativos.

Os sintomas sio manchas marrons arredondados de tamanho variado.
O centro da lesio seca e rasga.

O agente causal sio espicies de PE.'staJotiopsis. Os danos
causados nio Justificam o emprego de fungicidas ..
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g) Podridão de raízes

~ uma doença frequente na &frica e &sia.

Os fungos associados à podridão de raízes são: 6'anoderma,

Ust u] i ne , Phe I I inu s , Ar m! I lar ie I Ia, Ceratoclj!;t- i s :

o controle ~ difícil e impraticivel.

7 •~~ PRAGAS

7.2.1 Ronda fitossanitiria

Impol~tânc ia:

Ef: de fundament a I import ânc ia a ron d a fi tOSSê\n itir ia no den d ez a I,
principalmente, a partir do terceiro ano de idade das palmeiras, quando
se verifica uma maior intensidade de ataque das pragas nos dendezais.

A detecção e o acompanhamento da flutuação dos insetos, ~ feito
atrav~s desta ronda, que abrange dois aspectos principais:

Veri~ica~io de rotina - Permite localizar o ataque das pragas,
identificar as esp~cies e seguir sua flutuação populacional.

Veri~ica~io especial - Permite estimar os danos e decidir pela
adoção das medidas de controle.

Deve-se efetuar uma ronda que atinja toda plantação, a cada
qu i n ze dias.

Amostragem:

A plantação deve ser dividida em parcelas de 10 ha, como
parcelas bisicas de vistoria fitossanitiria. Esta divisão deveri ser
permanente para efeito de comparação nas repet idas observaçies a serem
r e al i z a d a s ,
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Admite-se que t su~iciente a vistoria em 8 plantas por parcela,
quando da verifica~io de rotina. No caso, por ex., que se tenha 22

-plantas por linha de plantio, se observar~ uma planta a cada 8 linhas de
plantio <linha 8,16,21, e t c ,)

A planta a SE~r
ronda, deve ser a nQ 2,

observada, em cada linha marcada, na primeira
e na segunda ronda (quinze dias apds), a nQ 3~

nas terceiras e quartas rondas as plantas nQ 4 e 5, respectivamente.

A partir daí, na quinta ronda,
planta nQ 2 e assim sucessivamente.

deve-se voltar a observar a

Observa~Bes a serem feitas.

o trabalhador deve cortar ou baixar com auxílio de um gancho,
sempre a folha nQ 25, de cada planta observada, anotando todos os insetos
encontrados em uma ficha de campo apropriada. Estes dados sio levados ao
t~cnico respons~vel pela planta~ior para an~lise e registro nas fichas de
controle, arquivadas no escritdrio. ~ necess~rio que o ttcnico,
periodicamente, realize uma vistoria na ~rea para fiscalizar os servi~os
real izados pelos trabalhadores.

Caso se verifique um {ndire muito
praga em uma parcela, torna-se necess~rio
detalhada (verifica~io especial) nesta, e
evitar danos econ&micos no dendezal.

elevado de uma determinada
fazer uma amostragem mais
um possível controle para

7.2.2 Pragas e seu controle

As principais pragas do dendezeiro, .io:
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7.2.2.1 Pragas do est ipe

a) Rhynchophorus palmarum (Col. - Curculionidae)

o adulto i um besouro de cor negra que mede aproximadamente 5cm
de comprimento; a lagarta apresenta coloraçio branca leitosa e ~ ~poda;
seu ciclo evolutivo i de 88 dias aproximadamente.

Os danos sio provocados pelas lagartas que constroem enormes
galerias no estipe do dendezeiro. prdximo a regiio da coroa,
enfraquecendo a palmeira. favorecendo a penetraçio de organismos
patoginicos e ataque de outros insetos secund~rios.

Os adultos sio vetores do nematdide Rhadinaphelenchus

cocophilus. agente causador da doença conhecida por ·Anel Vermelho".

b ) L.apat-:.'umidu!i.'d s ed s lae <r..:'ast"niasP.) <Lep. - Castnidae)

o adulto i uma mariposa de colora~io marrom escuro. com faixas
transversais de cor amarela nas asas anteriores. e pontuaçies da mesma
cor nas asas posteriores. apresentando de 17 a lacm de envergadura.
aproximadamente. A lagarta ~ de coloraçio branca leitosa com a cabeça de
cor marrom escuro, fortemente esclerosada. Apresenta um ciclo evolutivo
de aproximadamente 373 dias. prevalecendo a fase de lagarta que varia de
270 a 360 dias.

Os danos sio provocados pelas lagartas que danificam
principalmente o ped~nculo dos cachos. podendo tamb~m danificar o estipe
junto a coroa foI iar e algumas vezes podem atingir o meristema da
palmeira. causando a morte da mesma

\
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7.2.2.2 Pragas dos frutos

a) Demotispa sP. (Himatidium sP.) (Col. -Chrysomelidae).

o adulto é um besouro de aproximadamente 5mm de comprimentoy de
coloraçio marrom claroy levemente avermelhada.

Adultos e larvas desta espéciey vivem na base dos frutos do
dendezeiroy raspando a superf(cie destesy ainda verdesy causando a
lignificaçio do epicarpoy impedindo a maturaçio completay dificultando o
reconhecimento do cacho maduro na época da colheita.

b) Aspidiotus destructor (Hom. - Diaspididae). ·Cochonilha·.

As cochonilhas adultas apresentam o corpo arredondadoy com
aproximadamente iy3mm de diimetroy de cor amarelo-palhay coberto por uma
escama cerosay semitransparente. Eclodem e fixam-se na superf(cie dos
frutos, até tornarem-se adultos. Dificultam o reconhecimento do cacho
maduroy por envolverem-se em todos os frutos.

c) f010chilus brasiliensis. ·Rato·

Trata-se de uma praga muito importante para o dendezal jovem em
produçio. Eles roem o coleto da planta para se alimentarem do palmito
e/ou dos frutos. Atacam também o dendezeiro quando est' ainda no viveiro.

7.2.2.3 Pragas desfolhadoras (lagartas)

a) Brassolis sp. (Lep. - Brassolididae).

o adulto é uma borboletay com h'bito noturnoy medindo
aproximadamente de 9 a 10 cm de envergaduray com as asas de coloraçio
marromy atravessadas por uma faixa alaranjada. As lagartas medem até Scm
de comprimentoy possuem h'bito greg'rioy permanecem durante o dia dentro
do ninho que é uma espécie de saco onde se abrigam quando nio estio se
alimentando. Saem para se alimentar ao entardecer e/ou ao amanhecer. Sio
de coloraçio marrom escuray com listas longitudinais claras.
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As lagartas consomem grande quantidade de
dendezeiro, deixando apenas as nervuras principais.

Fo I íolos do

Esta esp~cie apresenta um ciclo evolutivo de aproximadamente 97
dias.

b ) Oo s i oh en ee sp. (Lep. - Brassolididae)

o adulto é uma borboleta, com h~bito noturno, de colora~io
marrom com faixas transversais, alaranJadas, mais nítidas nas asas
anteriores, medindo aproximadamente 7cm de envergadura.

A lagarta ~ de colora~io verde-claro, possui apindices cefilico
e caudal. Local izam-se na face abaxial dos foI íolos, e, quando pequenas,
vivem agregadas em colonias.

As lagartas se alimentam dos fol(olos do dendezeiro, reduzindo
significativamente a irea foliar desta palmeira.

Esta esp~cie apresenta um ciclo evolutivo de aproximadamente 72
dias.

c) S';b ;nS' sp. (Lep. - Limacodidae)

o adulto ~ uma borboleta, de h~bito noturno, de colora~io marrom
escura, medindo aproximadamente 3cm de envergadura. O ciclo evolutivo da
praga ~ de aproximadamente 97 dias.

A lagarta ~ urticante, consome grande quantidade de foI (0105,

deixando apenas a nervura principal. Se localizam na face abaxial dos
mesmas e quando pequenas, vivem agregadas em colonias.

d ) Euoras t erne sp. (Lep. - LiMacodidae)

O adulto ~ uma borboleta, de h~bito noturno, de colora~io marrom
acinzentado, medindo aproximadamente 2, 3cm de envergadura. As lagartas
sio urt icantes, de coloraçio verde clara, com pontua~8es avermelhadas na
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parte central do dorso superior. Sio capazes de destruir até 80% da ~rea
.~oliar do dendezeiro, quando o ataque nio é controlado. A pupaçio ocorre
geralmente na axila da ~olha ou no solo, junto a base do estipe do
den dez e ire).

7.2.2.4 Outras ~ragas que atacam ~olhas do dendezeiro, de menor importin-
cia.

a) Automeris sp. (Lep. - Attacidae).

b) Caligo sp. (Lep. - Brassolididae).

c) 5'paethiella sp. (Col. - ChrYSOMelidae).

d) Hispoleptis sp. (Col. - ChrysoMelidae).

7.2.2.5 Pragas das ra{zes

a) Sagalassa valida (Lep. - Glyphipterigidae).

O adulto é uma borboleta de h~bitos noturnos, de aproximadamente
2cm de envergadura, de coloraçio cinza esverdeada, com uma ~aixa negra
transversal nas asas anteriores.

A lagarta mede aproximadamente 2cm de comprimento de coloraçio
branca leitosa. Atacam e se localizam no interior das ra{zes prim~rias e
secund~rias do dendezeiro. Causam danos a palmeiras no campo desde os
cinco meses de idade e inclusive no viveiro. A palmeira atacada perde a
sustentaçio e cai com o vento.

Para ident i~icaçio desta praga, observa-se, no interior das
ra{zes, dejeç3es rosadas ou vermelho-alaranjado (ataque recente) e, s6 as
cascas das ra{zes, quando o ataque é velho.



52

o ciclo evolutivo deste inseto i de aproximadamente 85 dias.

CONTROLE DAS PRAGAS DENDEZEIRO

1. PRAGAS DA RAIZ
SAGALASSf~ Vf~L..IO,,~
(LEP. -GLYPHIPTERIGIDAE)

ENDOSULFAN 35 E - 0r5%
(500 ML/100 L HaO). (SEM
REGISTRO. NECESSITA MAIS ESTUDOS)

2. PRAGAS 00 ESTIPE
LAPAElll1"IDUS DAEDALllS
(t..:'ASrNIA SP.)
(LEP. - CASTINIIDAE)
fI'NrNCNOPNORUS PALI1ARUI1
(COL. CURCULIONIDAE)

FURADAN 5 GR
50 G/PLANTA (SEM REGISTRO. NECES-
SITA MAIS ESTUDOS)
ARMADILHAS C/PED. CANA-DE-ACUCAR OU
ESTIPE DE DENDÊ C/MONOCROTOFOS
0r08% I.A.
ELIHINAR PLANTAS ATACADAS OU DOENTES
POR ANEL VERHELHOr PULV. IMEDIATA
C/INSETICIDA + FUNGICIDA
MANUTENC!O E LIMPEZA 00 DENDEZAL.

3. PRAGAS DESFOLHADAS
llRÂS't..'OLIS' SP.
(LEP. -BRASSOLIDIDAE)

COLETAR LAGARTAS E DESTRUIR NINHOS
PULVERIZAR CARBARIL 0r25% I.A.
CONTROLE BIOLóGICO BEÂUVERIÂ SP.
BIOLóGICO: HYHENOPTEROr ViRUSEUPRosrERNA SP.

(LEP. -LIMACODIDAE)
8IB1NE SP.
(LEP. -LIMACODIDAE)
ATTf~ SP.
(HYME. -FORHICIDAE)
OPS'l'PNÂNES SP.
(LEP. -NYMPHALIDAE)

BIOLóGICO: ViRUS

ISCAS GR.r PERiODO ESTIAGEM; NA
ÉPOCA CHUVOSA PROTEGÊ-LAS.
BIOLóGICO: ViRUS
(NECESS'RIO MAIS ESTUDOS)

4. PRAGAS DOS FRUTOS
ASPIO.rOrUs DESrRUCTOI?
(HOM. -DIASPIDIDAE)

OEI1DrISP/:~ SP. (HIHATIDIUM)
(COL. -CHRYSOMELIDAE)

DIHETOATO 8HL I.A./120 L HaO
OBS.= EM COQUEIRO. SEN REGISTRO
PARA DENDEZEIRO.
CARBARIL 85 PM - 0r2%
PULVERIZAC!O DIRIGIDA P/CACHO
(SEM REGISTRO)
ISCAS (5-60-5)
(=KLERART - MILHO - óLEO DE DENDÊ)
(SEM REGISTRO)

I-IOLOCNIUJS flRAS.TLIENSI8
·RATO·



53

,7.3 INSETOS POLINIZADORES

A polinizaçio do dendi (Elaeis guineensis) ~ feita
pFincipalmente POF insetos polinizadoFes da ordem Cole6ptera das fam(lias
Curculionidae e Nitidulidae, e pelo vento.

No Par~, a poliniza,io at~ 1986 era feita principalmente por
Elaeidobius subvittatus, a ~nica esp~cie deste ginero existente no Par~.
Entretanto eFa uma poliniza,io deficiente quando comparada com a
poliniza,io que ocorre em outros pa(ses, principalmente na ~poca de maioF
(ndice pluviom~tFico, quando baixa a popula,io desta esp~cie, e o
transPoFte do p6len pelo vento, diminui.

Em 1986 foram introduzidas na regiio NOFte tris espécies do
ginero Elaeidobius : E. plagiatus, E. kamerunicus e E. singularis,

PFovenientes da Costa do Marfim (~frica), a fim de sUPFir a necessidade
de polinizaçio do dendezeiro.

Inicialmente estes insetos foram submetidos a um per(odo de
quarentena at~ obter-se uma popula,io livre de qualquer organismo
indesej~vel. Depois, foram selecionadas as espécies que melhor se
adaptaFam, bem como uma criaçio massa I das mesmas foi desenvolvida.
Finalmente esses polinizadores foram liberados nas plantaç~es de
dendezeiros. Foram libeFados at~ 1991 na regiio Norte, 128.000 E.
singulares; 89.000 E. kamerunicus e 7.700 E. plagiatus.

Em 1991, as espécies E.
totalmente difundidas e adaptadas
onde fOFam introduzidas.

kamerunicus e E. singularis j~ estavam
em todas as plantaç~es de dendezeiro
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8. BENEFICIAMENTO DA PRODUCiO

-8.1 TEMPO PARA PROCESSAMENTO

Considerando que, quanto maior o tempo decorrido entre a matura,io
e o beneficiamento, é maior a acidez do dleo e, conseqüentemente.
menor o seu valor comercial, a esteriliza,io deve ser realizada no
m~ximo 24 horas apds a colheita.



8.2 ETAPAS DO PROCESSAMENTO
r

r«

~Esquematicamente O processamento de cachos de dendi ~ mostrado na figura
')c;..
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