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RESUMO.-A eultura da mamona (Ricinus communis L.) apresenta potencial promissor 

para a Regiao Centro Oeste, por ser de facil cultivo, ter resistencia a seca, adaptar a 

diferentes tipos de clima e solo, alem de proporcionar ocupa9ao e renda ao produtor. A 

mamona e cultivada tradicionalmente por pequenos produtores, no Estado da Bahia no 

Nordeste, principal produtor nacional e em Sao Paulo na Regiao Sudeste. Tambem e 

recomendado para a Regiao SuI. A origem da planta e africana mas tem-se adaptado a 

diferentes tipos de clima e solo. 0 mereado de oleo para a rieinoquimiea vern crescendo e 

pode aumentar apos a cria9ao do mercado do biodiesel, 0 principal produto final desejado. 

A corre9ao do solo e adUba9aO completa devem ser realizadas para suprir a necessidade da 

cultura. Cultivares produtivas e pniticas cullurais efieientes sao importantes para 0 aumento 

da produ9ao. Algumas doen<yas e pragas podem ataear a eullura mas podem ser controladas 

por produtos quimicas nas dosagens reeomendadas. A mamona pode ser cultivada tanto em 

grandes areas como em pequenas glebas de assentamentos e agricullura familiar. A 

produtividade media da cullura pode variar entre I 000 e 4 000 kglha dependendo da 

tecnologia empregada. 

P ALA VRAS-CRA VE: Mamona, centro oeste, desenvolvimento. 
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SUMMARY. The castor bean crop (Ricinus communis L.) presents promising potential 

for the Brazilian Center West Region, for being a easy crop growth, having resistance to 

dry clime conditions, to adapt to different soil types, besides providing occupation and 

income for producers. Castor bean is traditionally cultivated by small producers, in the 

Bahia State belonging to the Northeast Region, its main national producer and in Sao Paulo 

State in the Southeastern Region. Also it is recommended for the South Region. Its African 

origin makes it easily adapted to different clime and soi l types. The oil market for ricino 

Chemistry comes growing and can increase after biodiesel market creation, the main 

desired final product. The soil amendment and complete fertilization must be carried 

through to supply the crop needs. Productive cultivars and efficient cultural practices are 

important for production increasing. Some illnesses and plagues can attack the culture but 

they can be controlled for chemical products according to recommended dosages. Castor 

bean can in such a way be cultivated in great areas as in small soils of nestings and familiar 

agriculture. The crop mean productivity can vary between 1 000 and 4 000 kg/ha depending 

on the employed technology. 

KEY WORDS: Mamona, center west, development 

INTRODU(:AO 

A mamoneira (Ricinus communis L.) e uma oleaginosa que apresenta potencial de 

relevante importancia econ6mica e social, com virrias aplicayoes industriais, encontrada em 

estado asselvajado em varias regioes do Brasil. Suas sementes, depois de industrializadas, 

dao origem il torta e ao 61eo de mamona que, entre as diversas utilidades, e empregado na 

industria de plastico, siderurgia, saboaria, perfumaria, curtume, tintas e vernizes, alem de 

ser excelente 6leo lubrificante para motores de alta rotayao e carburante de motores a 

diesel. 0 Brasil foi, durante decadas, 0 maior produtor mundial de bagas de mamona e, 

ainda, 0 maior exportador do seu 6leo. Nos ultimos anos 0 pais vern apresentando produyao 

declinante, perdendo a condiyao de primeiro produtor mundial para a India e a China, 

respectivamente (Beltrao et ai, 2005, Beltrao et a1.2004, Beltrao et aI.1999). Em cada 

Estado e regiao do Pais esta sendo avaliado 0 desenvolvimento das cadeias produtivas dos 
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diferentes oleos vegetais (Campos, 2003). Para a regiiio Norte: dende, babas:u, soja e 

gordura animal; para 0 Nordeste: baba~u, soja, mamona, dende, algodiio, coco, gordura 

animal e oleo de peixe; para 0 Centro-Oeste: soja, mamona, algodiio, girassol, dende, 

gordura animal ; para 0 Sui: soja, colza, girassol, algodao, gordura animal e oleos de peixes; 

e, para 0 Sudeste: soja, mamona, algodao, girassol, gordura animal e 61eos de peixes. 

Em nivel nacional, 0 Estado da Bahia Ii 0 responsavel pel as maiores produ~5es , 

seguido por Sao Paulo. A tecnologia utilizada no cultivo desta especie pouco tem evolufdo. 

Pode-se definir, basicamente, dois tipos de sistema de produ~ao; 0 primeiro onde a cultura 

assume papel social de grande relevancia, a for~a de trabalho familiar explora pequenas 

areas, sempre em regime de cons6rcio com 0 feijao e 0 milho. Neste sistema nao existe 

mecanizayao nem utilizayao de insumos, como sementes melhoradas, defensivos, 

fertilizantes etc.; no segundo sistema, 0 cultivo assume carater mais comercial, com a 

participa~iio da trayao mecanica e a utilizayao de insumos modemos. 

A finalidade desta revisiio Ii mostrar potencial da regiao Centro - Oeste para a 

produyiio de mamona em comparayao com as outras produtoras desta oleaginosa. 

POTENCIAL COMPARATIVO DA MAMONA COM OUTRAS CULTURAS 

PRODUTORAS DE OLEO 

A cullura da mamona pode ser incluida a um grupo de culturas que apresenta um 

numero de meses reduzido para colheita (Tabela I), um percentual de oleo entre 40 e 50% e 

urn rendimento em 61eo entre 0,5 a 1 tfha. A diversidade de clima e solo brasileiros facilita 

a um grande numero de culturas concorrer com a mamona na produ~ao de 6leo, contudo 

esta multipla escolha de oleaginosas facilita a altemancia de culturas, urn fator positivo 

para 0 controle de pragas e disseminayao de varias pat6genos responsaveis por algumas 

doen~as de carater economico comuns it cultura. 
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Tabela 1 - Caracteristicas de alguns vegetais com potencial para produf,:lio de 

Biodiesel. 

Nome Especie Origem do Conteudo de Colheita Rendimento 

comum oleo oleo (%) (meses) (t/ha) 

Dende Elaeis guineensis amendoa 26 12 3-6 

N 

Baba~u Attalea speciosa amendoa 66 12 0,4 - 0,8 

M.) 

Girassol Helianthus annus grao 38 - 48 3 0,5-1,5 

Colza Brassica griio 40-48 3 0,5 - 0,9 

campestris 

Mamona Ricinus communis griio 43-45 3 0,5-1,0 

Amendoim Arachis hipogaea griio 40-50 3 0,6-0,8 

Soja Glycine max griio 17 3 0,2 - 0,6 

Fonte: Cademo NAE 2005 

Tabela 2 - Areas necessaria estimadas para a produ~lio de biodiesel para suprir S% 

das necessidades regionais em 1.000 m3
• 

Regiiio Oleo vegetal para B5 Materia prima Area em 1000 ha 

(lOOOm3
) 

Sui 7200 Soja 600 

Sudeste 15840 Soja 1320 

Nordeste 5400 Mamona 600 

Norte 3240 Dende 36 

Centro - Oeste 4320 Soja 360 

TOTAL 36000 2916 

Fonte: Cademos NAE (2005). 

A mamona tern sido indicada como cultura de grande expressiio para a regiilo 

Nordeste (Tabela 2) e 0 Dende para a regiiio Norte enquanto que a soja para as regioes Sui, 

Sudeste e Centro - Oeste. Na realidade, a soja e a sua maior concorrente em todo 0 Brasil, 
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embora esta tern sido ate hoje mais produzida para exporta~ao. Atualmente, 0 fator positivo 

que assegura 0 produtor a eultivar a mamona refere-se as leis ofieiais que normatizam a 

venda dos produtos, dando poder de troea ao produtor garantindo, ao mesmo tempo, urn 

preyo minimo da produyao. 

CARACTERiSTICAS DE CLIMA E DO SOLO DAS REGIOES BRASILEIRAS 

INDICADAS PARA 0 CULTIVO DA MAMONA 

Regilio Nordeste - Formada pelos estados de Alagoas, Bahia, Ceara, Maranhao, Paraiba, 

Pernambuco, Piaui, Rio Grande do Norte e Sergipe, a maior parte desta regiao esta em urn 

extenso planalto, antigo e aplainado pela erosao. Em funyao das diferentes caracteristicas 

fisicas que apresenta, a regiao encontra-se dividida em sub-regioes: meio - norte, zona da 

mata, agreste e sertao. 

Sub-regioes e clima: 

o meio - norte eompreende a faixa de transiyao entre 0 sertilo semi-arido do 

Nordeste e a regiao amaz6nica. Apresenta clima umido e vegetayao exuberante, a medida 

que avanya para 0 oeste. 

A zona da mata estende-se do estado do Rio Grande do Norte ao sui da Bahia, numa 

faixa litoranea de ate 200 km de largura. 0 c1ima e tropical umido, com chuvas mais 

freqUentes no outono e invemo. 0 solo e fertil e a vegetayao natural e a mata atlantica, ja 

praticamente extinta e substituida por lavouras de cana-de-ayucar desde 0 inicio da 

colonizayao. 

o agreste e a area de transiyao entre a zona da mata, regiao umida e cheia de brejos, 

e 0 sert1io semi-arido. Nessa sub-regiao, os terrenos mais ferteis sao ocupados por 

minifUndios, onde predominam as eulturas de subsistencia e a peeuaria leiteira. 

o sert1io, uma extensa area de c1ima semi-arido, ehega ate 0 litoral, nos estados do 

Rio Grande do Norte e do Ceara. As atividades agrieolas sofrem grande Iimitayao, pois os 
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solos sao rasos e pedregosos e as chuvas, escassas e mal distribufdas. A vegeta"ao tfpica e a 

caatinga. 0 rio Sao Francisco e a (mica fonte de agua perene. 

Regiao Centro - Oeste A regiao Centro-Oeste engloba os estados de Goias, Mato Grosso, 

Mato Grosso do Sui e Distrito Federal. 0 relevo da regiao, localizada no planalto central, 

caracteriza-se por terrenos antigos e aplainados pela erosao, que originaram chapadoes. A 

oeste do estado de Mato Grosso do Sui e a sudoeste de Mato Grosso, encontra-se a 

depressao do Pantanal Mato-Grossense, cortada pelo Rio Paraguai e sujeita a cheias durante 

parte do ano. 

Clima, vegetafiio e recursos minerais: 

o c\ima da regiao e tropical semi-umido, com freqUentes chuvas de veriio. A 

vegeta9aO, de cerrado nos planaltos, e variada no Pantanal. No sudoeste de Goias e no oeste 

de Mato Grosso do Sui, 0 solo e fertil, em contraste com a aridez do nordeste goiano. Os 

recursos minerais mais importantes sao calcario (em Goiols e Mato Grosso), olgua mineral, 

cobre, amianto (no norte goiano), nfquel e ferro - ni6bio (em Goiols). Em Mato Grosso, 

aumenta a explora9iio da madeira, cuja retirada predat6ria cria urn dos mais graves 

problemas ambientais do estado. 

Regiao Sudeste - E constitufda pelos estados de Minas Gerais, Sao Paulo, Espfrito Santo e 

Rio de Janeiro 

Apesar de sua notolvel diversifica"iio climatica, 0 Sudeste do Brasil se constitui, 

inegavelmente, em uma unidade climatol6gica especffica, advinda do fato desta Regiiio 

estar sob a zona onde mais freqi.ientemente 0 choque entre 0 sistema de altas tropicais e 0 

sistema de altas polares se dol em equilfbrio diniimico. Desta circunstiincia decorre 0 caniter 

de transi9ao na climatologia regional do Sudeste, 0 qual e expresso, principal mente, no seu 

regime termico. De fato, 0 que mais caracteriza a Regiiio Sudeste e 0 predomfnio de clima 

subseqi.iente; 

Interferindo sobre 0 fator regional (mecanismo atrnosferico), a orografia deterrnina 

uma serie de variedades climolticas, tanto no que se ref ere it temperatura quanta it 
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precipita9ao. Nenhuma outra Regiao brasileira possui, em seu territorio, tanta 

diversifica9ao c1imatica; 

o Sudeste e bern regado por chuvas, no entanto a distribui9ao deste fen6meno se faz 

de modo muito desigual ao longo do espa90 regional e ao longo do ano. Enquanto a Serra 

do Mar, em territorio paulista, reeebe, em media, mais de 4.500mm durante 0 ano, sobre 0 

vale do Rio Doee, do medio eurso dos vales do lequitinhonha e do Sao Francisco, e ainda 

sobre 0 baixo curso do rio Parailia do Sui, caem apenas cerea de 900mm de chuvas. Por 

outro lado, quer nas areas de ehuvas abundantes quer naquelas de totais pluviometrieos 

inferiores, estes volumes de agua sao precipitados de modo muito desigual ao longo do ano: 

ha uma notavel coneentra9ao no Verlio, enquanto que no Invemo as precipita90es, alem de 

serem poueo freqUentes, sao, geralmente, poueo eopiosas. Oaf resulta que quase toda a 

Regilio possui , em media, pelo menos urn mes seeo, e a maior parte de seu territorio possui 

mais de 3 meses seeos, chegando em alguns locais a atingir a 6 meses secos; 

Entretanto, a maior desvantagem de seu regime de ehuvas nlio reside em sua 

distribui9ao media, no espa<;:o geografico e no ano, mas no tempo, isto e, atraves dos anos. 

Com efeito, a irregularidade das precipita90es, expressa em notaveis desvios anuais, 

constitui seu maior problema; 

Sua notavel diversifica9ao c1imatica desempenha, sem duvida alguma, urn papel dos 

mais importantes na diversifica9ao que bern earaeteriza a eeonomia agricola do Sudeste. 

Entretanto, esta vantagem, oferecida pela c1imatologia regional do Sudeste, podera ser 

melhor aproveitada desde que a utiliza9lio do solo e do c1ima venha a ser realizada de forma 

cientificamente planejada; 

A regiao, com relevo modelado sobre rochas sedimentares, earacteriza-se por 

presen9a de colinas com topos aplainados, tabulares, e declividade dominante entre 10 e 

20%, predominando os Latossolos Vermelho - Amarelo e Vermelho - Escuro de baixa 

fertilidade natural, distroficos ou alicos, formados a partir de arenito sobre basalto 

assentado sobre arenito, 0 que Ihe confere fragilidade potencial para erosao hidriea de 

muito baixa a muito alta. 0 teor de argila varia de 25% a 32%. Esses solos sao 

representativos da regiao Sudeste, embora metade da regiao esteja assentada sobre roehas 

do eomplexo eristalino, onde 0 relevo e bastante movimentado com presen9a de montanhas. 
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Regiiio Sui - Fonnada pelos Estados do Parana, Santa Catarina e Rio Grande do Sui, tern 

c1ima subtropical, exceto na regiiio Norte do Estado do Parana, onde predomina 0 c1ima 

tropical. Caracteriza-se pela diversidade de temperaturas nas diferentes areas que a 

compoem. 

As regioes de planaltos mais elevados apresentam temperaturas baixas, com 

nevascas ocasionais, e a regiilo da planicie dos Pampas, mais ao sui, apresenta temperaturas 

mais elevadas. 

o relevo da Regiilo Sui e dominado, na maior parte de seu territ6rio, por duas divisoes 

do Planalto Brasileiro: 0 Planalto Atlantico (Serras e Planaltos do Leste e Sudeste) e 0 

Planalto Meridional. Nessa regiilo, 0 Planalto Atlantico e tambem denominado Planalto 

Cristalino, e 0 Meridional e subdividido em duas partes: Planalto Arenito - basaltico e 

Depressao Periferica. A regiao apresenta ainda algumas planicies. Os principais aspectos do 

relevo sulista sao: 

• Planalto Cristalino: Apresenta-se bastante amplo no Estado do Parana, onde sua 

escarpa voltada para 0 oceano fonna a Serra do Mar, e em Santa Catarina, esse 

planalto estreita-se bastante. Suas elevayoes fonnam os "mares de morros", que 

caracterizam as Serras e Planaltos do Leste e Sudeste. 

• Planalto Meridional: Recobre a maior parte do territ6rio da Regiao SuI, alternando 

extensoes de arenito com outras extensoes de basalto. 0 basalto e uma rocha de 

origem vulcanica responsavel pela fonnayao de solos de terra roxa, que sao bastante 

ferteis. Na Regiao SuI, excluindo-se 0 norte do Parana, sao poucas as areas que 

possuem tais solos, pois muitas vezes as rochas basalticas silo recobertas por 

arenitos. 

• A elevayao de maior destaque no Planalto Meridional e a Serra Geral, que no 

Parana e em Santa Catarina, aparece a retaguarda da Serra do Mar, mas no Rio 

Grande do SuI tennina junto ao litoral, fonnando costas altas como as que aparecem 

nas praias da cidade de Torres, no Rio Grande do SuI. Para facilitar sua 

caracterizayao, 0 Planalto Meridional costuma ser dividido em duas partes: Planalto 

Arenito -basaltico e Depressao Periferca. 

Revista Eletronica Faculdade Montes Belos, Gaias, ISSN 1808-8597, v. l , n.2, p. \04 -130, nov. 2005 



112 

• Planalto Arenito - basaltico: Nele, a diferen~a de resistencia II erosao entre 0 

basalto e 0 arenito forma as cuestas, localmente conhecidas como "serras". 

Exemplo: Serra Geral, em Santa Catarina. 

• Depressiio Periferica: A Depressao Periferica e uma area rebaixada e estreita, com 

e conhecida pelos nomes de Planalto dos Campos Gerais, no Parana, e Depressao 

Central, no Rio Grande do SuI. 

• Planalto Uruguaio-Rio-grandense: Tambem localizado na Regi1io SuI, 

caracterizado pelas coxilhas, que sao formas de relevo onduladas e com colinas. 

• A regiiio possui ainda pequenas planicies fluviais embutidas nos dois grandes 

planaltos (Cristalino e Meridional) e uma extensa planicie costeira junto ao litoral. 

No Parana, a planicie de maior destaque e a Baixada Paranaense, e no Rio Grande 

do SuI, toma-se bern visivel a presen~a de restingas que "fecham" enseadas e 

formam lagoas costeiras, como a lagoa dos Patos e a lagoa Mirim, na fronteira com 

a Republica Oriental do Uruguai. Em Santa Catarina, planicie costeira e estreita, 

principalmente no norte, e dessa forma continua pelo litoral paranaense, onde forma 

praias, dunas ou ainda restingas (IBGE 2000). 

POTENCIAIS DA PRODU<;AO DE MAMONA NO BRASIL CENTRAL 

De acordo com Beltrao (2005) a mamoneira e uma planta de origem tropical, 

possivelmente da Etiopia, leste da Africa, bastante resistente II seca e heli6fi1a requerendo, 

exigente em pelo menos 500 mm de chuvas para 0 seu crescimento e desenvolvimento e 

temperatura do ar entre 20 e 30°C, de preferencia com altitude superior a 400 m, condivoes 

ecol6gicas necessarias para expressar seu potencial produtivo. Produz bern em diferentes 

tipos de solos, exceto nos muito argilosos sujeitos a enehareamento, salinos e/ou s6dieos, 

com elevado teor de sodio troeavel. 0 Brasil Central apresenta eondiyoes de elima e solo 

favonlveis ao desenvolvimento da eultura (Silva et aI., 1994). Esta regiiio, mesmo 

apresentando condiyoes tropicais, urn fator positivo para aclimatayiio de plantas originarias 

de clima quentes, como e 0 caso da mamona que e de origem africana, a mamona esta 

sendo cultivada desde do Nordeste ate a Regiilo SuI. 
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PREP ARO DO SOLO E PLANTIO NO CERRADO 

o solo deve ser preparado atraves de ara~ao e gradagem para oferecer condi~oes 

favoraveis ao desenvolvimento da pliintula. A ara~ao deve ser feita a uma profundidade de 

20 a 30cm, antecedendo 20-30 dias ao plantio, e a gradagem sera realizada as vesperas do 

plantio (Azevedo et aI., 1997). 

Como a maioria das culturas, 0 seu desenvolvimento e melhor em relevo plano ou 

suave ondulado, com declividade inferior a 12% e usar, sempre, 0 plantio em nivel. 0 solo 

deve ter pH proximo da neutralidade, e ser bern preparado, usando-se 0 arado de aiveca e 

grade leve, evitando-se grade aradora, que promove erosao e compactayao do solo. Para 

preparar 0 solo, deve-se triturar os restos culturais com grade leve e depois fazer a ara~ao. 

Quando cultivado em plantio direto, as caracterlsticas quimicas e fisicas devem ser 

previamente corrigidas . 

CULTIVARES 

Varias sao as cultivares de mamoneira disponiveis para 0 plantio em nosso pais, 

variando em porte, deisdlncia dos frutos, tipo dos cachos e outras caracteristicas. Para a 

agricultura familiar no Nordeste recomenda-se 0 uso de cultivares de porte medio (1,7 a 

2,Om) e de frutos semi - indeiscentes, como a BRS 149 Nordestina e a BRS 188 Paraguayu, 

lanyadas pela EMBRAPA em convenio com a EBDA. Esta ultima e recomendada para 

culturas irrigadas. 

Sao de boa rusticidade, resistentes a seca e de boa capacidade de produ~ao, media de 

1.400 kg/ha de baga em condiyoes de cultivo de sequeiro. Em breve, outros genotipos 

deverao ser lans:ados no mercado, com maior produtividade e percentagem de oleo nas 

sementes. As duas anteriormente citadas apresentam, respectivamente, 48 e 47% de oleo, 

em media. No Rio Grande de Sui tern sido testadas as variedades Nativa, D26, Tarabai e B-

9 para observas:ao dos teores de oleo. (Pons et al. 2005). 
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ADUBA(:AO E CALAGEM. A mamona e uma planta de crescimento rapido e por isso 

exigente em nutrientes para produzir bem. As areas destinadas a cultura devem ser 

caracterizadas quimicamente antes do plantio (Amorim et al. 200 I', Amorim et al 200 I b, 

Amorim et al. 1999", Amorim et a1.I990\ Quando houver can!ncia do solo e/ou sintoma 

de deficiencia nutricional nas plantas, deve-se fazer a adubayao racionalmente. as solos do 

cerrado que apresentam concentrayoes de materia organica 20 mg/kg sao os mais indicados 

para a cultura. Quando 0 pH do solo se encontra esteja abaixo de 5,5 deve-se fazer a 

calagem pelo menos tres meses antes do plantio. A cultura e tolerante a pH mais baixo mas 

a melhor disponibilizas;ao de nutrientes para a cultura encontra - se entre 5,8 a 6,2. A 

quantidade de calcario a ser colocada no solo, incorporado nos primeiros 20cm, depende 

nao somente do valor do pH, mas tambem dos teores de materia organica, dos teores de 

calcio e de magnesio e do aluminio trocavel (CEFS, 1998, CEFS, 1989, Ribeiro Filho, 

1966). Nas condiyoes do cerrado tem-se recomendado calagem atraves de duas formulas 

basicamente: 

a) Metodo baseado nas correyoes dos teores de calcio (Ca) e magnesio (Mg) necessarios 

para a cultura denominado nivel critico (NC) e neutralizayao de aluminio trocavel (AI). 

QC (t/ha) = { [NC - (Ca++ + Mg~l + 2 AI +++} x f 

QC = quantidade de calcario a ser aplicada 

NC = nivel critico de Ca e Mg que deve ser igual a 3 cmolc/dm3 = 

3 emg/ IOO cc de solo, para a cultura da mamona. 

A relayao Ca : Mg deve ser teoricamente 4: 1. 

f = fator de correyao que depende da qualidade do calcario, onde f-= I OOIPRNT 

PRNT = poder relativo de neutralizayao total do calcario. 

b) Metodo baseado na saturayao de base: 

QC (t/ha) = (V2 - VI) x 100/PRNT 

V2 = saturayao de base exigida pel a cultura. 

VI = saturayao de base que existe no solo antes da aplicayao de calcArio. 
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V=S/T 

S = Ca+ Mg + K 

T= S+AI+H =Ca-+Mg-+K++AI++i-+ H+ 

Tabela 3. Recomendatyao de nitrogenio (kg/ha de N) para a cultura da mamona, 

de acordo com 0 teor de materia organica no solo. 

>4 

2a4 

<2 

NOPLANTIO 

20 

20 

20 

20a30DAG 

20 

20 

20 

30a40 DAG 

10 

20 
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Tabela 4. Recomendatyao de fosforo (kg/ha de P10S) para a cultura da rna mona, de 

acordo com 0 teor de fosforo do solo e 0 teor de argila. 

Teor de argiJa Teor de P no solo em ppm (mg/kg) 

(%) Oa3 >3a 7 >7 a 10 >10 

61 a80 100 90 80 70 

41 a 60 90 80 70 60 

21 a 40 80 70 60 60 

>21 70 60 60 60 

Recomendayoes baseadas no extrator H2S04 0,025N + HCI O,SN. 

Tabela 5. Recomendatylio de potassio (kg/ha de K10) para a cuItura do girassol, de 

acordo com 0 teor de potassio do solo. 

Teorde K no 

solo (ppm ou mg/kg) 

o a 25 

25 a 50 

50a 75 

>75 

Recomendatyao de K 20 (kg/ha) 

5060 

40 a 50 

30 a 40 

30 
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o solo deve estar, em termos medios, preparado para receber a semente na epoca do 

plantio. 0 acompanhamento da fertilidade do solo e muito importante uma vez que as 

adubas:oes deixam residuos no solo e teores de nutrientes acima do nivel critico de urn 

nutriente elevam a necessidade de adubas:ao dos outros nutrientes em niveis muito altos. 

Assim, 0 custo do cultivo toma-se muito elevado. Normalmente, valores pr6ximos a 40% 

do custo total da lavoura no cerrado e destinado it corres:ao do solo e it adubayao mineral 

(Tabelas 3,4, e 5). 

POPULA<;AO DE PLANTAS 

A populas:ao de plantas varia principalmente com 0 porte da planta e com a 

fertilidade do solo. As variedade anas, no SuI do pais, tern mostrado maiores 

produtividades no espayamento de 0,50 m entre plantas e 1,50 m entre linhas em solos de 

fertilidade elevada, apresentando 13 333 plantas/ha e 0,50 x J,O em solos de baixa 

fertilidade com 20 000 plantas/ha. Para as cultivares de porte mais elevados tem-se 

recomendado usar 0 espas:amento padrao de 3,Om x 1,0m, com uma planta por cova, tanto 

em condiyoes de cultivo solteiro quanto consorciado com outra cultura, obtem-se 6 666 

plantas/ha. Nesta mesma regiao, em solos de baixa fertilidade natural OU depauperados pela 

erosao e outros fatores, pode-se usar 0 espas:amento 2,0 m x 1,0m x 1 ,0 com 10 000 

plantas/ha. Geralmente tern recomendado manter uma planta por cova. As sementes devem 

ser semeadas a profundidades entre 2,5 a 5,0 cm, dependendo do tipo de solo, metodo de 

plantio e do controle das plantas daninhas. Considerando apenas a fertilidade do solo e 

variedade porte medio observa-se que em solo de alta fertilidade, onde as variedades 

desenvolvem urn porte mais elevado pode-se manter 10 000 plantas/ha e em solos de baixa 

fertilidade 20 000 piantas/ha. 
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SISTEMAS DE CULTIVOS. 

No Nordeste do Brasil, a agricuItura familiar, na maioria das cuIturas de cicio anual, 

utilizam-se sistemas de cuItivo consorciados (WILLEY, 1979), com duas ou mais culturas 

exploradas na mesma area e tempo. 0 sistema de consorcio mais recomendado envolve a 

mamoneira + feijao Vigna ou Phaselous, dependendo da regiao de cuItivo. Nos dois tipos, 0 

importante e se plantar a leguminosa 15 dias depois do plantio da mamona, usar cuItivares 

resistentes a viroses, de cicio curto, na faixa de 60 a 70 dias, de habito de crescimento 

determinado e de preferencia de porte ereto, para evitar ou reduzir ao maximo a competil'ao 

do feijao na mamoneira, que tern crescimento inicial muito lento. Deve-se usar 0 

espayamento de 3,Om x 1,0m para a mamona e 0 feijao deve ser colocado com tres ou 

quatro fileiras espal'adas a 0,5m, deixando-se, do lado das fileiras de mamona, 0,75m ou 

1,0m livre, respectivamente para quatro ou tres fileiras (Azevedo et al. 2001, Tavora, 1982, 

Hvoraetal. 1982, Hvora, 1974", Hvora, I 974b 
). 

Tem-se recomendado utilizar consorcios da mamona com outras plantas como 

amendoim e gergelim. 

CONTROLE DE PLANTAS DANINHAS 

A mamoneira sofre competil'ao de ervas daninhas com maior intensidade nos 

primeiros dois meses apos a germinayao (Yaroslavskaya, 1986). Podem-se usar diversos 

metodos de controle de plantas daninhas, como 0 manual, com enxada, meciinico com 0 

usa do cultivador, 0 cultural, 0 quimico, com 0 usa de herbicidas, e 0 integrado, envolvendo 

pelo menos dois dos metodos citados, ao mesmo tempo. Para 0 pequeno produtor, 

recomenda-se 0 uso correto do cultivador (pequena profundidade, de 2,0 a 3,Ocm, operal'ao 

feita dentro do periodo critico e complemento dentro das fileiras com a enxada), tanto nos 

sistemas solteiros, quanto nos consorciados, cujo consorte tambem ja faz 0 controle cultural 

manual com duas capinas. Herbicidas seletivos sao encontrados para a limpeza das areas 

cuItivadas. 
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PRINCIPAlS PRAGAS DA CUL TURA E SEUS CONTROLES 

A mamoneira tern varios insetos e acaros que podem [he causar danos, reduzindo ou 

mesmo anulando sua capacidade de produyao (Beltrao et al 2005, Batista et al. 1995). Entre 

as pragas da mamoneira, destacam-se as seguintes: 

Percevejo verde: este inseto, Nezara viridula, e 0 mesmo que ataca a soja e outras culturas, 

inclusive 0 feijao. Mede entre J3 e 17mm de comprimento e vive em media dois meses. 

Alimenta-se sugando as plantas, em especial os frutos da mamona e as vagens do feijilo. 

Para 0 controle qufmico, recomenda-se 0 uso do endosulfan, na dosagem de 70g La.lha, 

com volume de calda entre 100 e 250 litroslha. 

Cigarrinhas: Sao duas ou mais especies que atacam a mamona e algumas tam bern 0 feijilo, 

como 0 caso da Empoasca kraemeri. Sao muito ageis e sugadores e atacam as folhas. Para 

o controle qufmico recomendam-se produtos a base de monocrotofos na dosagem de 60 g 

La.lha. 

Lagarta das folbas: este inseto, de nome latino Spodoptera latifascia, tanto ataca a 

mamona quanto 0 feijao, em especial 0 vigna. Ataca as folhas de ambas as culturas e ate as 

vagens do feijao. As mariposas medem cerca de 40mm de envergadura e sao de coloray3.o 

preta. Para 0 controle pode-se usar produtos biologicos a base de Baculovirus ou Bacillus 

thuringiensis, alem do Trichograma, que sao parasitoides e devem ser liberados na 

densidade de 100.000 indivfduos por hectare. Pode-se ainda usar produtos a base de 

malathion, piretroides (como 0 deltametrina) e carbaryl. 

Lagarta rosca: este inseto e muito com urn na maioria das regioes agrfcolas do Brasil 

(Agrostis ipsilon). 0 adulto e uma mariposa de 40mm de envergadura que deposita os ovos 

nas folhas da mamona e do feijao. De habito noturno, a lagarta vive enterrada proximo as 

plantas. Para 0 controle, deve-se empregar sementes tratadas com inseticida sistemico ou 

aplicayoes dirigidas ao colo das plantas ou, ainda, pulverizayoes nos suJcos de plantio. 
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Recomenda-se 0 usa de produtos de principio ativo carbosulfan granulado ou outro produto 

registrado, para essas duas culturas. 

Lagarta do solo: este inseto tambem ataca as culturas do feijao e da mamona; denominado 

EZasmopalpus lignosellus, 0 adulto e uma pequena mariposa de 20mm de envergadura. As 

lagartas alimentam-se das folhas das plantas da mamona e do feijao e 0 controle pode ser 

feito com inseticidas sistemicos colocados junto das sementes ou pulverizando 0 colo das 

plantas com produtos it base de carbaryl ou metil parathion. 

Existem outros artr6podes que atacam a mamona, 0 feijao ou outra cultura que vier 

a ser consorciada com esta euforbiaceae destacando-se, para a mamona 0 Acaro rajado 

(Tetranychus urticae) e a Lagarta imperial (Eacles imperia/is). 

CONTROLE DE DOENc;AS 

Nas condiyoes de cJima e de solo do Nordeste do Brasil, em especial no semi-ilrido, 

as doenyas da mamoneira sao muito poucas, nao tendo expressao economica, como ocorre 

em outras regioes onde 0 clima quente e umido permite que os pat6genos causadores das 

doenyas bi6ticas se estabelec;am com rapidez e freqiiencia considenivel (Lima et al.,2001 , 

Batista et al. 1996, Kimati, 1980). No Centro - Oeste, em algumas regioes apresentam 

condic;oes de clima e solo semelhantes. 

Mofo cinzento - A principal doenya da mamoneira e 0 Mofo Cinzento, causado pelo fungo 

Botrytis ricini, que ataca e destroi toda a estrutura floral e de frutificac;ao da planta. Afeta 

principalmente a panicula , encobrindo-a totalmente pela estrutura vegetativa do pat6geno, 

lembrando a uma teia de aranha (Lima e Soares, 1990). No inicio, a planta apresenta com 

colorayao azulada sobre as quais surgem exsudayao amarelada. As condic;oes mais 

favoraveis ao desenvolvimento da doenya sao, temperatura em torno de 25°C e alta 

umidade relativa. Temperaturas entre 22 e 25°C favorecem 0 desenvolvimento da doenya. 

Para seu controle deve-se eliminar os restos culturais, fazer a rotayao de culturas, fazer 
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tratamento de sementes, usar variedades resistentes, eliminar restos eulturais e nao plantar 

quando na area no ano anterior tiver oeorrido a doenya 

Murcha do fusarium - Mureha de Fusarium e eausada pelo fungo Fusarium oxysporum F. 

ricini (Arruda e Deslandes 1940, Arruda e Gonyalves, 1937). Os sintomas earacterfstieos da 

doenya sao a perda das turgescencia , areas irregulares de colorayao amarela na superfieie 

foliar, nao delimitada que se tomam posteriorrnente neerosadas pod en do induzir a queda de 

folhas. Como sintomas tfpico tem-se 0 escurecimento dos vasos das plantas. Seu controle e 
realizado utilizando sementes sadias e cultivos em campos isentos da doenya. Recomenda

se eliminar restos culturais e rotayao de culturas. 

Podridao de botryodiplodia - Podridao de Botryodiplodia, causada pelo fungo 

Botryodiplodia theobromae. Inicialmente, corre necrose dos tecidos, acompanhada por 

podridao, seca e morte dos caules e/ou ramos. Pode ser control ada por manejo cultural 

adequado, sobretudo no que se refere aos aspectos nutricionais, para evitar a exposiyao da 

cultura as condiyoes de estresse, uso de sementes sadias provenientes de campos de 

produs:ao isentas de doenyas. Deve-se eliminar os restos cultuais e recomenda-se rotas:ao de 

culturas. 

Mancha de cerc6spora - 0 fungo Cercospora ricine/la e 0 agente desta doens:a. Ocorre 

em epocas em que ocorrem altas precipitayoes pluviometricas. Seus esporos sao 

disseminados pela agua da chuva, vento e insetos. Quando incide em pliintulas pode levar a 
morte. Os sintomas caracterizam-se por manchas foliares, arredondadas com centros claros 

e bordas castanhas. Reduzir a umidade pelo espas:amento e usn de sementes sadias sao as 

duas principais praticas para 0 seu controle. 

Mancha de alternaria - A mancha de altemaria e causada pelo fungo Alternaria ricini. A 

doenya desenvolve rapidamente em eondiyoes de temperatura e umidade elevadas atuando 

eonjuntamente. As folhas apresentam manchas pardas podendo coaleseer podendo oeorrer 

desfolha da planta. 0 fruto apresenta marrom escuro e pode murchar havendo necrose do 
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pedicelo e rna formayao de sementes. A doen~a pode ocorrer no est:idio de plantula e causar 

a sua morte. 0 controle e realizado aumentando 0 espayamento e semente tratadas. 

Podridao da macrofomina - A podridao de Macrophomina, e comum na cultura da 

mamona. Causada pelo fungo Macrophomina phaseolina, de dificil controle, devendo-se 

para seu controle a rotayao de culturas (Dingra e Sinclair, 1978). A planta apresenta 

amarelecimento e murcha da planta, tomando total ou parcialmente enegrecido. Os 

primeiros sintomas sao caracterizados por nevrose parcial ou total da raiz. A podridao pode 

evoluir em dire9aO ao caule que toma 0 aspecto enegrecido. As medidas de controle sao: 

utilizayao de cultivares resistentes e rotayao de cultura. 

Moro cinzento - Afeta principalmente a panicula, ficando esta totalmente encoberta pela 

estrutura vegetativa do patogeno, lembrando uma teia de aranha (Drumond e Coelho, 

198 I). As principais medidas de controle sao: tratamento de sementes, eliminayao dos 

restos de cullura, escolha apropriada do local de plantio e utilizayiio de cultivares 

resistentes. 

Mancha foliar bacterian - 0 agente etiol6gico desta doen~a e a bacteria Xanthomonas 

axonopodis pv. ricini. Temperaturas e umidades elevadas sao favoniveis ao 

desenvolvimento da doenya. Os sintomas caracterizam-se por pequenas manchas nas 

folhas, de aspecto aquoso e colorayao verde escura, passando a castanho escura podendo ter 

o formato angular ou circular. Pode ocorrer coalescencia das folhas e necrose no limbo da 

folha resultando no desfolhamento prematuro. 0 tecido necrosado pode romper e apresentar 

dilaceramento. Os ramos jovens apresentam lesoes escuras e alongadas. Os frulos e os 

racemos podem ser afetados. Para 0 seu controle, recomenda-se usar cultivares resistentes, 

sementes sadias provenientes de campos isentos de doenya. 
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ROTACAO DE CULTURAS 

A rota<;ao de culturas e uma das mais importantes pniticas agricolas para a 

preven<;ao e controle de pragas e doen<;as. 0 mecanismo de controle desses organismos 

pela rota<;lio e realizado mudando as condi<;oes originais do meio ambiente, eliminando os 

restos culturais e trocando os residuos da mamonas pelos de outras cultuTais que nlio 

favorecem 0 desenvolvimento dos organismos transmissores e perpetuadores da doen<;a. 

Pode-se usar rota<;ao com 0 algodao herbaceo (Gossypium hirsutum L.), com 0 milho (Zea 

mays) ou 0 sorgo (Sorghum vulgare), alem do amendoim e do feijao, caso nao tenha sido 

usado em sistemas consorciados. Nao se deve plantar mamona por mais de dois anos no 

mesmo local sem se fazer rota<;lio de culturas (Azevedo 1997 ' , Azevedo 1997 b, Azevedo 

1999). 

COLHEITA, SECAGEM E ARMAZENAMENTO DA MAMONA EM RAGA OU 

SEMENTES 

Considerando-se a mamona com 0 uso de cultivares de porte medio e de frutos 

semi-indeiscentes, recomendam-se os seguintes procedimentos na colheita. Colher com 0 

ambiente seco, sem estar chovendo, e quando 2/3 dos frutos dos cachos estiverem maduros, 

com colora<;ao marrom. Pode-se realizar uma unica colheita, pois em tais cultivaTes as 

sementes nao caem no chiio, ou escalonar a mesma, dando-se varias colheitas proporcionais 

ao numero de cachos por planta. Em condi<;oes de sequeiro sao produzidos de 3 a 10 cachos 

por planta. Os cachos devem ser cortados, colocados em sacos, cestas ou jarras, e levados 

para terreiros para secagem ao sol, por dois a cinco dias para completarem a secagem e 

abrirem para soltarem as sementes; 0 terreiro pode ser de chao batido ou de cimento 

(Emarterce, 1990). A batedura ou beneficiamento po de ser feito em maquinas manuais 

simples produzidas pel a Embrapa Algodao ou em maquinas eletricas. As sementes devem 

estar limpas para serem ensacadas (60 kg) para irem para a comercializa<;ao. 
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COLHEITA E BENEFICIAMENTO 

A colheita e feita manualmente quebrando-se 0 cacho pela base do seu pedunculo, 

levando-o para completar a secagem no terreno. 0 cacho s6 e quebrado facilmente se nao 

estiver totalmente seco. Para a colheita, recomenda-se 0 uso de balaios especiais contendo 

na sua borda uma pe9a de madeira com pregos grandes fixados no espa9amento de 2,5 cm, 

formando pentes que perrnitem 0 desprendimento do fruto , forrnando-se 0 cacho de baixo 

para cima, por entre os dentes do pente. 

A colheita s6 podeni ser utilizada em plantio de variedades de porte anao ou medio, 

que produz frutos tipo indeiscente e perde as folhas por ocasHlo da colheita. 

PRODU<;:AO 

Os rendimentos de sementes variam de 1.000 a 4.000kg de graos/ha. A planta tern 

potencial para apresentar altas produtividades (Tabela 6). 0 produtor deve escolher 0 

sistema de cultivo que ele tern condi90es fisicas, estruturais e economicas que Ihe 

proporcione 0 melhor retorno possive!. 

Tabela 6. Caracteristicas de duas variedades populares de mamona. 

CARACTERISTICAS BRS 149 - Nordestina BRS 188 - Paragua~u 

Origem SeJe9ao individual com teste Sele9ao massal na variedade 

de progenies, na variedade local Sangue de Boi 

local Baianita 

Ano de lanyamento 1998 1999 

Cicio medio 250 dias 250 dias 

Produtividade* 1.500 kglba 1.500 kglba 

Potencial produtivo 4.000 kglba 4.000 kglba 

Florescimento do I ° cacho 50Dap 54Dap 

Matura9ao do 1°, 2° e 3° 100 - 200 - 250 Dap 100 - 200 - 250 Dap 

cacho 
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Tabela 8. Produf,'ao de grao de mamonalha consorciada com ° feijoeiro, pref,'o/kg de 

grao e pref,'o de yenda da produf,'ao/ha. 

Produf,'ao/ha de mamona Pref;o por kg Pre~o da produ~ao/ha de 

consorciada com feijao ha rna mona e feijao 

(Media) 

1200 kg - mamona R$ 0.65 R$ 780,00 

1.000 kg - feijao R$ 1.00 R$ 1.000,00 

TOTAL R$ I 780,00 

o feijao cobre 0 custo da produyao, deixando livre como lucro a prodUy30 de grao 

da mamona. 

CONSIDERAC;OES GERAIS NA PRODUC;AO DE MAMONA 

De acordo com Vieira et al ( 1997), a mamona tern urn potencial de produyao 

favonlvel , contudo alguns acertos na politica agricola nacional devem ser observados: 

Organizay30 e adequayao dos sistemas de produyao vigentes, devido a reduzida oferta de 

sementes de cultivares melhoradas geneticamente; 

Utilizayao, por parte dos produtores, de sementes apropriadas para 0 plantio, evitando 

cultivaTes de baixo rendimento medio, baixa qualidade e de alta susceptibilidade as 

doenyas e pragas; 

Utilizayao de pniticas culturais adequadas como espayamento, epoca de plantio e 

consorciayao; 

Organizayao do mercado interne tanto para 0 produlor como para 0 consumidor final; 

Estabilizayao dos preyos de produyao da mamona evitando os baixos preyos sazonais pagos 

ao produtor agricola; 

Reduyao das barreiras de acesso ao credilo e melhorar a assistencia tecnica ao produtor 

agricola; 

Evitar a utilizayao da mesma area para sucessivos plantios da cultura. 

Revista Eletr6nica Faculdade Montes Belos, Goias, ISSN 1808-8597, v.l , n.2, p. 104 -130, nov. 2005 



126 

REFERENCIA BmLIOGMFICA 

AZEVEDO, D.M.P. DE.; LIMA, E.F.; BATISTA, F.A.S.; BELTRAO, N.E. DE M.; 

SOARES, J.1.; VIEIRA, R.M.; MOREIRA, J. DE A.N. Recomenda~oes tecnicas para 0 

cuItivo da mamoneira (Ricinus communis 1.) no Nordeste do Brasil. Campina Grande: 

Embrapa-CNPA, 1997. 52p. (Circular Tecnica, 25). 

AZEVEDO, D.M.P.; NOBREGA, 1.8.; LIMA, E.F.; BATISTA, F.A.S.; BELTRAo, 

N.E.M. Manejo cultural. In: AZEVEDO, D.M.P.; LIMA, E.F.(Eds.). AZEVEDO, D.M.P.; 

LIMA, E.F.(Eds.). 0 Agroneg6cio da mamona no Brasil. Brasilia, EMBRAPA. 200\. 

p.121-I60. 

AMORIM NETO, M. DA S.; ARAUJO, A.E. DE; BELTRAo, N.E. DE M. CLIMA E 

SOLO. IN: AZEVEDO, D.M. P. DE & LIMA, E. F. 0 agroneg6cio da mamona no 

Brasil. Embrapa Algodiio. Brasilia: Emhrapa Informa~iio Tecnol6gica, 200 I a. p. 63-76. 

AMORIM NETO, M. Da S.; ARAUJO, A. E. DE; BELTRAo, N. E. M.; SILVA, L. C.; 

GOMES, D. C. Zoneamento e epoca de plantio para a mamoneira, no Estado da 

Paraiba. Camp ina Grande: EMBRAPA-CNPA, 1999b .7p. (EMBRAPA-CNPA, 

Comunicado Tecnico, \08). 

AMORIM NETO, M. Da S.; BELTRAo, N. E. M.; SILVA, 1. C.; ARAUJO, A. E. DE; 

GOMES, D. C. Zoneamento e epoca de piantio para a mamoneira, no Estado da Bahia. 

Campina Grande: EMBRAPA-CNPA, 1999" .9p. (EMBRAPA-CNPA, Comunicado 

Tecnico, 103). 

AMORIM NETO, M. Da S.; BELTRAO, N. E. M.; SILVA. Clima e Solo. In.: Azevedo, 

D.M.P.; Lima, E.F. (eds) Brasflia: Embrapa SPI, 2001 b, p.62-76. 

Revista Eletr6nica Faculdade Montes Belos, Goias, ISSN 1808-8597, v.l , n.2, p. 104 -130, nov. 2005 



127 

ARRUDA, S. c.; GONCALVES, R. D. A. "murcha" uma nova doen9a da mamona em Sao 

Paulo. ° Biol6gico, v. 3, p. 232-235,1937. 

ARRUDA, S. C.; DESLANDES, J. A murcha da mamoneira do Nordeste ° Biologico, v. 

6., n. 6. p. 144-148, 1940. 

AZEVEDO, D.M.P. de; LIMA, E.F.; BATISTA, F.A S; BELTRAO, N.E. de M.; VIEIRA, 

DJ.V.; NOBREGA, L.B. da N.; DANTAS, E.S.B.; ARAUJO, J.D. de. Periodo critico de 

competi~iio dentre plantas daninhas e a mamoneira. Campina Grande: EMBRAPA

CNPA, 1991'. 6p. (EMBRAPA-CNPA. Comunicado Tecnico, 44). 

AZEVEDO, D.M.P. de. ; LIMA, E.F.; BATISTA, F.A.S.; BELTRAO, N.E. de M.; 

SOARES, JJ. ; VIEIRA, R.M. de; MOREIRA, J.A.M. Recomenda~oes tecnicas para 0 

cultivo da mamoneira Ricinus communis L. no nordeste do Brasil. Campina Grande: 

EMBRAPA-CNPA, 1997b
• 39p. (EMBRAPA-CNPA. Circular Tecnica, 25). 

AZEVEDO, D.M.P. de; BELTRAO, N. E. de M.; VIEIRA, D. J.; NOBREGA, L. B. da. 

Manejo cultural. In: BELTRAO, N. E. de M. Org. 0 Agroneg6cio do Algodao no Brasil, 

Brasilia: Embrapa - CTTIEMBRAPA-CNPA. 1999. v.2 p. 511-551. 

BATISTA, F.A.S.; LIMA, E.F.; AZEVEDO, D.M.P. de. Levantamento fitossanitario da 

mamoneira (Ricinus communis L.) no Nordeste brasileiro. Campina Grande: 

EMBRAP A -CNP A, 1995'. 2p. (EMBRAP A -CNP A. Pesquisa em Andamento, 20). 

BATISTA, F.A.S.; LIMA, E.F. ; SOARES, J.J.; AZEVEDO, D.M.P. de. Doen'Yas e pragas 

da mamoneira Ricinus communes L. e seu controle. Camp ina Grande: EMBRAPA

CNPA, 1996b• 53p. (EMBRAPA, CNPA. Circular Tecnica, 21). 

BELTRAo, N.E. de M.; SILVA, L.C. Os mliltiplos uso do oleo da mamoneira (Ricinus 

communis L.) e a importancia do seu cultivo uo Brasil. Fibras e 6leos, Campina Grande, 

n. 31, p. 7, 1999. 

Revist. Eletr6nica F.culd.de Montes Belos, Goias, ISSN 1808-8597. v.l , n.2, p. 104 -130, nov. 2005 



128 

BELTRAO, N.E.M. EMBRAPA ALGODAo. A Cadeia da Mamona no Brasil, com 

Enfase para 0 Segmento P&D: Estado da Arte, Demandas de Pesquisa e Al;oes 

Necessarias para 0 Desenvolvimento. Camp ina Grande, 2004. 19p. (Embrapa Algodao. 

Documentos, 129). 

BEL TRAO, N. E.M.; NOBREGA, M. B. M.; GONDIM, T. M. S; SEVERINO, L. S.; 

CARTAXO, W. V. ; VALE, D. G. ; CARDOSO, G. D. Sistema de produl;8o para a 

cultura da mamona na agricultura familiar no semi-arido nordestino. Centro Nacional 

de Pesquisa de Algodao EMBRAPA. Campina Grande. Dispon[vel em: 

http://www.cnpa.embrapa.br/mamona/mamona.html. Acesso em: 22 set. 2005. 

CARDERNOS NAElNuc!eos de Assuntos Estrategicos da Presidencia da Republica. 

Biocombustiveis. Cademo nO 2. Brasilia, 2005. 233p. 

CEFS - COMISsAo ESTADUAL DE FERTILIDADE DO SOLO. Manual de aduba~ao 

e calagem para 0 Estado da Bahia. 1989.Salvado, Bahia. CEPLAC , EMATERBA, 

EMBRAPA, EPABA ,NITROFERTIL.1989.176 p. 

CEFS - COMISsAo EST ADUAL DE FERTILIDADE DO SOLO. Recomendal;oes de 

aduba~ao para 0 Estado de Pernambuco: Segunda Aproxima<;;ao , Segunda Revisao. 

Recife, PE.IPA, EMBRAPA, UFRPE, UFPE ,EMATERPE. 1998.198 p. 

DHINGRA, O. D.; SINCLAIR, 1. B. Biology and pathology of Macrophomina 

phaseolina. Vis:osa: UFV, 1978. 166p. 

DRUMMOND, O. A.; COELHO, SJ. DoenIYas da mamoneira. Informe Agropecuario, 

Belo Horizonte, v.7, n. 82, p. 38-43, 1981. 

EMA TERCE - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENsAo RURAL DO 

CEARA Informa~oes sobre 0 cultivo da mamona (Ricinus communis L.) por Marco 

Revista Eletronica Faculdade Montes Belos, Goias, ISSN 1808-8597, v.l, n.2, p. \04 -\30, nov. 2005 



129 

Aurelio Cesar de Vasconcelos, Fortaleza, 1990. 19p. ilust. (EMATERCE, Inforrna90es 

Tecnicas 29). 

IBGE I Geografia Homem & Espaco de Elian Alabi Lucci, Editora Saraiva - 2000 

KIMATI, H. Doencas da mamoneira. In: GALLI, F. Manual de Fitopatologia. 2. ed. Sao 

Paulo: Agronomica Ceres, 1980. p. 347-351. v. 2. 

LIMA, E.F.; ARAUJO, A.E. ; BATISTA, F.A.S. Doencas e seu controle. In: AZEVEDO, 

D.M.P.; LIMA, E.F.(Eds.}. 0 Agronegocio da mamona no Brasil. Brasflia, EMBRAPA. 

2001. p.193-212. 

LIMA, E. F.; SOARES, J. J. Resistencia de cultivares de mamoneira ao moro cinzento 

cansado por Botrytis ricini. Fitopatologia brasileira, v. 15, n. I, p. 96-97,1990. 

MARlA, I. C. de Conservacao e manejo do solo. In: AZEVEDO, D.M.P. de.; LIMA, E.F. 

(eds.). 0 agronegocio da mamona no Brasil: EMBRAPA-SPI, 200 I. p.77-88. 

RIBEIRO FILHO, J. Cultura da mamoneira, Vi90sa: UFV, 1966, 75p. 

SANTOS, R.F. dos.; BARROS, A.L.; MARQUES, F.M.; FIRMINO, P. de T.; REQUJAO, 

L.E.G. Analise Econ6mica. In: AZEVEDO, D.M.P. de.; LIMA, E.F. (eds.). 0 agronegocio 

da mamona no Brasil: EMBRAPA-SPI, 2001. p.17-35. 

TAVORA, F. J. A. F. ; SILVA, F. P. da ; MELO, F.I.O. ; BARBOSA FILHO, M. 

Consorcia9aO de Mamona com Culturas Anuais de Cicio Curto. Ciencia Agronomica, 

Fortaleza, v. 19 (2), p. 85-94, 1988. 

TAVORA, F. J. A. F. ; QUEIROZ, G. M. ; PINHO, J. L. N.; ALVES, J. F. Estudo da 

densidade de plantio em Mamona ana, Ricinus communis L.. Ciencia Agronomica, 

Fortaleza, v. 4, n. 1-2, p. 8993, 1974a 

Revista Eletronica Faculdade Montes Belos, Goias, ISSN 1808-8597, v. l , n.2, p. 104 -130, nov. 2005 



130 

TAVORA, F. J. A. F. ; QUEIROZ, G. M.; PINHO, J. L. N.; ALVES, J. F. Comportamento 

de cultivares de mamona, Ricinus communis, L. em cinco municipios do estado do Ceara, 

Brasi l. Ciencia Agronomica, Fortaleza, v. 4, n. 1-2, p. 73-78, 1974b 

TAVORA, F. J. A. F .. A Cultura da Mamona. Fortaleza: Empresa de Pesquisa 

Agropecuaria do Ceara, 1982. v. I. 112 p. 

VIEIRA, R.M.; LIMA, E.F.; BATISTA, F.A.S. Diagnostico e perspectivas da mamoneira 

no Brasil. In: REUNIAO TEMATICA MATERJAS-PRIMAS OLEAGINOSAS NO 

BRASIL: DIAGNOSTICO, PERSPECTIVAS E PRIORIDADES DE PESQUISA, 1997, 

Camp ina Grande. Anais ... Camp ina Grande: Embrapa-CNP A/MAAI ABIOVE, p.139-150 

(Embrapa-CNPA. Documentos, 63). 

WILLEY, R. W. intercropping - its importance and research needs. Part 1. Competition and 

yield advantagens. Field Crop Abstracts, v.32, n.l, p.l-l0, 1979. 

YAROSLA VSKA YA, P.N. Methods of growing castor. In: V.A. MOSHKIN (ed.) Castor. 

Now Delhi: Amerind, 1986. p. 203-254. 

NOBREGA, M.B.M.; FREIRE, E.C.; DOURADO, V.V.; AZEVEDO, D.M.P.; MILANI, 

M. Cultivo da mamona. Versao eletronica. 2003. Embrapa Algodiio. 2003. s.p. (Centro de 

algodiio, Sistema de Produ~ao 4). Acesso em 15/10/2005. 

Revista EletronicaFaculdade Montes Belos, Goias, ISSN 1808-8597, v.l , n.2, p. 104 -130, nov. 2005 


