




 
Editora chefe  

Profª Drª Antonella Carvalho de Oliveira 

Editora executiva 

Natalia Oliveira 

Assistente editorial 

Flávia Roberta Barão 

Bibliotecária 

Janaina Ramos 

Projeto gráfico  

Camila Alves de Cremo 

Daphynny Pamplona 

Gabriel Motomu Teshima  

Luiza Alves Batista 

Natália Sandrini de Azevedo 

Imagens da capa 

iStock 

Edição de arte  

Luiza Alves Batista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 by Atena Editora 

Copyright © Atena Editora 

Copyright do texto © 2022 Os autores 

Copyright da edição © 2022 Atena Editora 

Direitos para esta edição cedidos à Atena 

Editora pelos autores. 

Open access publication by Atena Editora 

 

 

Todo o conteúdo deste livro está licenciado sob uma Licença de Atribuição 

Creative Commons. Atribuição-Não-Comercial-NãoDerivativos 4.0 

Internacional (CC BY-NC-ND 4.0). 
 

 

 

O conteúdo dos artigos e seus dados em sua forma, correção e confiabilidade são de responsabilidade 

exclusiva dos autores, inclusive não representam necessariamente a posição oficial da Atena Editora. 

Permitido o download da obra e o compartilhamento desde que sejam atribuídos créditos aos autores, 

mas sem a possibilidade de alterá-la de nenhuma forma ou utilizá-la para fins comerciais.  

 

Todos os manuscritos foram previamente submetidos à avaliação cega pelos pares, membros do 

Conselho Editorial desta Editora, tendo sido aprovados para a publicação com base em critérios de 

neutralidade e imparcialidade acadêmica. 

 

A Atena Editora é comprometida em garantir a integridade editorial em todas as etapas do processo 

de publicação, evitando plágio, dados ou resultados fraudulentos e impedindo que interesses 

financeiros comprometam os padrões éticos da publicação. Situações suspeitas de má conduta 

científica serão investigadas sob o mais alto padrão de rigor acadêmico e ético. 

 

Conselho Editorial 

Ciências Agrárias e Multidisciplinar 

Prof. Dr. Alexandre Igor Azevedo Pereira – Instituto Federal Goiano 

Profª Drª Amanda Vasconcelos Guimarães – Universidade Federal de Lavras 

Profª Drª Andrezza Miguel da Silva – Universidade do Estado de Mato Grosso 

Prof. Dr. Arinaldo Pereira da Silva – Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará 

Prof. Dr. Antonio Pasqualetto – Pontifícia Universidade Católica de Goiás 

Profª Drª Carla Cristina Bauermann Brasil – Universidade Federal de Santa Maria 

https://www.edocbrasil.com.br/
http://lattes.cnpq.br/3962057158400444
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4137742T8&tokenCaptchar=03AGdBq24lncsWlkpZ60UpTn6X0MlPl7IFq8JUxnZ8H7ZQM4Qt1bRnGBiL4O-NlKmYERXt4Cm0f257x4BJrEvOyd97JoCPOjA2lpl8NCy8TXk_8UdHkKkVru2YX3siYNrQZ0npPWUkrVsWyd1Th8zllzowFyH_REcUJebqKKBGdmE6GvFYx3vbXW-Wuu38isuhI7fUGxYWjSWWhRaRr9vjBnngXjL6AtWpF5u1OzExXK-qJfLO-Z9Y6REzJUHx_0Tc7avyB6h_1jBfwLMqkijzXDMn9YwOGZRCgKQYRG8qq_TJMG4nRON-Jl-4bdND5JUmOFwiHuItavE0vGnpIuRZ_Q-TASdvbZcOtdJk1ho1jjXvCdT7mg6B7ydKdRVqvRPOSm1sWTiySKGh12iCA-bxt-2aHxn-ToQyyAd_K_Bq4plWvjPiqVvmeBF0UDfauPMyz3jxzJlKjabDWdqQbOfqcAPJJOQTr5nJPg
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4207000Z2&tokenCaptchar=03AGdBq27XnTU_KfEna2BdE1EGHqnxpZomfVa1y9aAfIzpgrIDNIHmtLjsMRACvzlskrsMmYJqoX0PIDLJsjhSX5qtupE8W4KlxOKAJWu5nZb7dkI3MPimPe5j3GvSnPOXpnnRqPXZ3myJGQTaNDkQIF5Ga1W7FMIk7_3mCEU0Q0OS3FPsBjm1TNlNVzWP9Tg47oHo8aRE4yImJVaOF7uEhvWUKO2wafsVRfJ_zNkoBHol3J6ijZqQzEiVgImd9AQBNXnYp91m6r8joCX9Zb8mnwWhlLyB6wkwRt7tU7YMvNvDjKiWH3csTKem1k7Z0HXuEaUXdcKWiDCdd0HTLyGmkBmoicRn2MMH8BJR5QWvsjkxSWgFwg5CNpTBOU9nJncwI-Zq1kwrUNLfweOGISIvwS4kNDZFg4b265aWHzGxKVakQO--yCuKcENHJwNtv-bdwLgGnjSbTIqtImjcUNha8JfyBxVjGRPb_A
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4257670Z4
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4791258D5
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4550722Z1&tokenCaptchar=03AGdBq26LoS54yshuGjAVTAhWtnomcb507AafRxgqUHA5rWXDTSAC8ujT1VFuP3y4tEBpGZS19N7RvwQkr5-DNtHriEEfmKb3_xUnkf3DhuvNCis7j04oZUuB6sbtybYhhfqdItqvhoc65O4cnN7x8sDpdIA2YfMuD3aFN8lr_S8JQb21Y8ACfte1yscvXXYcb9BYcCxWmKJd1WT1zmiAHbGk8p2qcdZuPko-NEiJ5Ugid8V4GsrrRxNzr1Vaz46HdLyP-3SoU5boilW0MWXEJcql0N06gtpZRX8hFIkpuD6W1PuIm9rguooIts9aPhbSlACsBNSamb17Kz9iEl3SIt1aquVaMiuT2H0OjxSwQ189Q0oth7WG3Vke0uwL2SYCHXeuec8UfMRJMHigDIUlf9gvkuDFSNg2vQ


 
Prof. Dr. Cleberton Correia Santos – Universidade Federal da Grande Dourados 

Profª Drª Diocléa Almeida Seabra Silva – Universidade Federal Rural da Amazônia 

Prof. Dr. Écio Souza Diniz – Universidade Federal de Viçosa  

Prof. Dr. Edevaldo de Castro Monteiro – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

Prof. Dr. Fábio Steiner – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul 

Prof. Dr. Fágner Cavalcante Patrocínio dos Santos – Universidade Federal do Ceará 

Profª Drª Girlene Santos de Souza – Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 

Prof. Dr. Guilherme Renato Gomes – Universidade Norte do Paraná 

Prof. Dr. Jael Soares Batista – Universidade Federal Rural do Semi-Árido 

Prof. Dr. Jayme Augusto Peres – Universidade Estadual do Centro-Oeste 

Prof. Dr. Júlio César Ribeiro – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

Profª Drª Lina Raquel Santos Araújo – Universidade Estadual do Ceará 

Prof. Dr. Pedro Manuel Villa – Universidade Federal de Viçosa 

Profª Drª Raissa Rachel Salustriano da Silva Matos – Universidade Federal do Maranhão 

Prof. Dr. Renato Jaqueto Goes – Universidade Federal de Goiás 

Prof. Dr. Ronilson Freitas de Souza – Universidade do Estado do Pará 

Profª Drª Talita de Santos Matos – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

Prof. Dr. Tiago da Silva Teófilo – Universidade Federal Rural do Semi-Árido 

Prof. Dr. Valdemar Antonio Paffaro Junior – Universidade Federal de Alfenas 

  

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4343894D0
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4769404T1
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4402494Z9&tokenCaptchar=03AOLTBLS3hr4cVdLwJSKo9XuEbo3aSa84rmwd-VOUOnOKNG3KlETmWt897QU6hGmuwDDNVvUrUkgDH-vfvZPo1eIf2BLLKEI2emXX1CA5HvkIgdhkMivWo24B8yZ-zPcvj4Fw7L1gp3Q20koTp8vB34HZj7tj6QIwm7Eg-r9RL6NmagOF4QShFd0RxMWncbwWeS6oSfAa9pUBo00oql_WKfAajQU7-KR4W7i6mx7ToD1Ks7uHo1tjJlvLXmi7eaCSELEFilDt7ucyjDmTDMmA69x906qBDzhUwgw9wNMmIKZrcdqSAUCKEKQyl65e9O4lIr5JoUjhqwYTYlqXV-8Td4AZk_gu2oOCQMktRum_bd5ZJ0UcclTNxG2eP5ynmhjzA8IqVUfHDX1jdLgwP-yNSOi-y3y7nzoJqU8WIDza49J4gZUb-9kuQJX9f1G7STe2pOK2K3_dnTDg1l2n2-D-e9nP6yOPDEhkwDXCBPqIxdIiq0Nw7T-hKXd1Gzc3DUUqou6qw9HA6F2nwy2UHd-eNvPVHcyDBXWNtdQrSC-N3IilO2aX6co_RHJc6661cZbnZ9ymBUs9533A
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4470682T6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4717916J5&tokenCaptchar=03AOLTBLSVwbRfXQjvHTLKSbnQb-EM9FjsS8YUlzZidkeuA9sSX1KCi29pQYB0pkW06OTfYJOOF6c3m-CckDuL-Oh5sJFBIKejpmfeQVcMOV11R5LYPbegZCB29EuKUVsIutVxqSJdP8M8kpcFOLJvVLUABQ2zXTIcS6RskfgSgeo7v7cwjGQ0aFXQxEqvUBOHHfMElt7SLSolhyhOtMRHWMzO2r9aAqjhF6zTOPQYoqoqQ7hdKB5sHVaEjAI_F6afXKd3g_32o_aFei6P5_WjFj27KtgrKs0z4ZCVerHuXwwU9iZywYA9upkLgGv2zJAOQU51HVBuDSAmVvHxyqhM6fSuRQMmf33YJIg9G3zOOLUPbOkox--oyiwbH2ClIV7NsCPvCgcXO57Z4a1lv7uK12dTpufQYLqtGE1NKSw_JUJmck3XJrFxV8_0eWbzNa8VQFzJFz8Wakp_VyC03nIL0hc9rNxF8BG9kvDECVj8HSt8lPiwtnLyavrp44Dk-TBq_AEQVz4OH-fFYyh3AKMKrtkuzWnJKXXCULFlOa-z5gwLCQJ_KBEoh_fl9LPmzvboZxwrYyIndtSL
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4448161E1
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4761024J9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4453764Z7
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4799273E2&tokenCaptchar=03AGdBq268VEkAcn3ftZ_2lZ-SL33xDwfeshMnherzDAzqv6lBQj8Hb9MVSbjclJQj7Co8u0G5K2qg28cPA0VDL7deaFLPcBB225xfSH9cY813pYSTpkZb5yNNx4B96AuZiaivkRGg57X14E80_ebaYUUK0tYeRE_YGiVDTF9ot0Cg_9yPAQGBQDcoSlXzQ3Jv3J4cj-VxOvY8_phk-Sr50ziZu5mm-RdiqTMbHFNlm8Jvve1Yqo5DJkxxNnZNOV6uYsPLS0-LwCjYYN72DfxAlLNJNOA7yZYt3arJXt5NqXlUqogF9y7Yl83eWoGJ-bG4GzrNrtaDx3wmOafTCa_RR5J_s2k7ESRQuaJiES6aOpLel16W_T9krltTH8b_immDt2qfUtaoef4VxO0GYIe-O4ZGQ4xSwFWf6A
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4776446E9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4481542Z5
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4705653J5
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8165109H2&tokenCaptchar=03AOLTBLSbWEZwpva2ByIrBPCi-0az6LzTydMcPZSUTgp16vbnnLpg51Ugkf9LxOhcdp-j8ju-G690W40chagCitBRtkGUdH2DrzuB_Wwf-gzusS7c1mwGcOgaajazzXK0iDHLZDCdHFu-cQErx5UZuXAq6LHHhsC0jt4ptl6JoIkyJenMJK2676GqBk_VFV-PtpfjlX42HNgL0P9k_Ztf28FMXLNYCKmWSum37Y7-POrmi40F52-KRx-84V0s_avLH1EUB3nOzzqYYGOjozeF-uZF5uGYwkYDLNJ-WXiTzdZybxlUDzdPZkgboLRDEno2ptYbBytJU18zNTtVu76IKO6Vj-ETNeOAl7GqqvWmwLl15JBsg59vvqLQlp2bSA-pI7bOUHEw1Qk92hHHAUQT56_5-K6SkJm6mpsHxrh5X-cEsL-wZKAUPCZVtji0IlOdxPWGr_7plMjGiCvU2I0J-Gv7Du69Fk9BKEMokAsV_QudOoViVOUQUQraVrLZPdmHOve9RAaNjuNGnpJQCsuK9AeqrAPbA6IQKF-YySF7iHF_qig9QJ9uUA0ISfZF4C8EdnQhgAcB5As6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4488711E2
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4243839T9&tokenCaptchar=03AGdBq247xGg0yAcMuSGVyx-fFKY3IQKTvCB5Nhq-JXhI8Urj_oHzA7HPGNsHbaO2uc-YWj6JZkdzDTMsZzMg4P4KJVCX08tYZVMdglvFXCKTQRVSq9OjY-uvCI_D3om1An_9VUa1aJXRssx6jM706rFsQZzP56QviV1Sl_lld1yRue7pQScz93LgptpQ6Rm2gMMvgaqlXqkramd0MEmRTRKDpJ_vxcyK9sxPGVAP1GtRcfk-jAfRlMqixmtelHhANegJfBoZ-Kzn7R1W188jDYF7AZgsAcG9A5zltyKg2W6SxicZ4AL3Z00bZuNBZdHtDevbGoczg08yLC-VK0A2oZs6nQ5RPtcCcKFbBsjXuLYi50Efx9xin3msJiJ6ZPnsbibTxCWfsJHLp2YuZFvRv2lgHudxLONBNNeyJTK-d8cUtGUrI2PyRZ6es_cCtHUklGGNZ-ZpZ0pmlGwalJqe9UNLYNgzOOtjo-7cuTlORvMQWkNWub7tSSg
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4221072D9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4249363T4
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4742429E2
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4707670J6


 
Ciências agrárias: conhecimento e difusão de tecnologias 

 

 

 

 

 
Diagramação:  

Correção:  

Indexação: 

Revisão: 

Organizadores: 

 

Camila Alves de Cremo 

Yaiddy Paola Martinez 

Amanda Kelly da Costa Veiga 

Os autores 

Raissa Rachel Salustriano da Silva-Matos 

Luiz Alberto Melo de Sousa 

Raimundo Cleidson Oliveira Evangelista  

 

 

 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 

C569 Ciências agrárias: conhecimento e difusão de tecnologias / 

Organizadores Raissa Rachel Salustriano da Silva-

Matos, Luiz Alberto Melo de Sousa, Raimundo Cleidson 

Oliveira Evangelista. – Ponta Grossa - PR: Atena, 2022. 
  

 Formato: PDF 

Requisitos de sistema: Adobe Acrobat Reader 

Modo de acesso: World Wide Web 

Inclui bibliografia 

ISBN 978-65-5983-962-9 

         DOI: https://doi.org/10.22533/at.ed.629221002 

  

1. Ciências agrárias. I. Silva-Matos, Raissa Rachel 

Salustriano da (Organizadora). II. Sousa, Luiz Alberto Melo 

de (Organizador). III. Evangelista, Raimundo Cleidson Oliveira 

(Organizador). IV. Título.  
CDD 630 

Elaborado por Bibliotecária Janaina Ramos – CRB-8/9166 

 

 

 

 

Atena Editora 

Ponta Grossa – Paraná – Brasil 

Telefone: +55 (42) 3323-5493 

www.atenaeditora.com.br 

contato@atenaeditora.com.br 

 

  

http://www.atenaeditora.com.br/


 
DECLARAÇÃO DOS AUTORES 

 

Os autores desta obra: 1. Atestam não possuir qualquer interesse comercial que constitua um conflito 

de interesses em relação ao artigo científico publicado; 2. Declaram que participaram ativamente da 

construção dos respectivos manuscritos, preferencialmente na: a) Concepção do estudo, e/ou 

aquisição de dados, e/ou análise e interpretação de dados; b) Elaboração do artigo ou revisão com 

vistas a tornar o material intelectualmente relevante; c) Aprovação final do manuscrito para 

submissão; 3. Certificam que os artigos científicos publicados estão completamente isentos de dados 

e/ou resultados fraudulentos; 4. Confirmam a citação e a referência correta de todos os dados e de 

interpretações de dados de outras pesquisas; 5. Reconhecem terem informado todas as fontes de 

financiamento recebidas para a consecução da pesquisa; 6. Autorizam a edição da obra, que incluem 

os registros de ficha catalográfica, ISBN, DOI e demais indexadores, projeto visual e criação de capa, 

diagramação de miolo, assim como lançamento e divulgação da mesma conforme critérios da Atena 

Editora. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
DECLARAÇÃO DA EDITORA 

 

A Atena Editora declara, para os devidos fins de direito, que: 1. A presente publicação constitui apenas 

transferência temporária dos direitos autorais, direito sobre a publicação, inclusive não constitui 

responsabilidade solidária na criação dos manuscritos publicados, nos termos previstos na Lei sobre 

direitos autorais (Lei 9610/98), no art. 184 do Código Penal e no art. 927 do Código Civil; 2. Autoriza 

e incentiva os autores a assinarem contratos com repositórios institucionais, com fins exclusivos de 

divulgação da obra, desde que com o devido reconhecimento de autoria e edição e sem qualquer 

finalidade comercial; 3. Todos os e-book são open access, desta forma não os comercializa em seu 

site, sites parceiros, plataformas de e-commerce, ou qualquer outro meio virtual ou físico, portanto, 

está isenta de repasses de direitos autorais aos autores; 4. Todos os membros do conselho editorial 

são doutores e vinculados a instituições de ensino superior públicas, conforme recomendação da 

CAPES para obtenção do Qualis livro; 5. Não cede, comercializa ou autoriza a utilização dos nomes e 

e-mails dos autores, bem como nenhum outro dado dos mesmos, para qualquer finalidade que não o 

escopo da divulgação desta obra. 

 



APRESENTAÇÃO

O campo das ciências agrárias envolve aspectos de uso da terra, pecuária e 
cultivo de vegetais, suas atividades, portanto, visam aumentar a produtividade, aprimorar 
as técnicas de manejo e conservação de recursos naturais. No atual cenário mundial as 
ciências agrárias tem se tornado um dos principais protagonistas na busca por reverter 
a crise de alimentos e o aquecimento global, apresentando sempre soluções viáveis na 
busca por esse propósito.

Junto a isso, a descoberta e a crescente disseminação de tecnologias vêm abrindo 
os olhos do mundo e mostrando cada vez mais a importância do desenvolvimento das 
ciências agrárias, principalmente por sua íntima relação com a produção de alimentos, o 
desenvolvimento sustentável e a conservação ambiental.

Nesse sentido, as diversas áreas que compõem as ciências agrárias buscam 
contribuir de forma significativa para o crescente desenvolvimento das cadeias produtivas 
agropecuárias, introduzindo o conceito de sustentabilidade nos inúmeros sistemas de 
produção considerando sempre os diversos níveis de mercado.

Diante do exposto, esta obra busca apresentar ao leitor o crescente desenvolvimento 
das pesquisas relacionadas ao campo das ciências agrárias, além de incentivar a busca por 
conhecimento e técnicas que visam a sustentabilidade nos sistemas de cultivo e manejo 
dos recursos naturais.

Raissa Rachel Salustriano da Silva-Matos
Luiz Alberto Melo de Sousa

Raimundo Cleidson Oliveira Evangelista
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RESUMO: O cultivo do feijoeiro comum em 
solos de baixa fertilidade, especialmente pobres 
em nitrogênio (N), é um dos principais fatores 
limitantes da sua produtividade. Assim, o objetivo 
do estudo foi avaliar o efeito de diferentes 
fontes de N, fertilizante mineral e fixação 
biológica de N, no crescimento e produtividade 
do feijoeiro comum, cultivar Carioca. Para isto, 
dois experimentos foram conduzidos, nos anos 
de 2013 e 2014, no campo experimental da 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, 
Seropédica, Brasil. O delineamento experimental 
utilizado foi em blocos ao acaso, com três 
tratamentos no primeiro ano: apenas adubado 
com 20kg N ha-1 na semeadura e 40kg N ha-1 aos 

25 dias após a emergência (DAE) (A); inoculado 
com Rhizobium e adubado com 40kg N ha-1 
aos 25 DAE (I+N); inoculado com Rhizobium 
e adubado com 20kg N ha-1 na semeadura 
e 40kg N ha-1 aos 25 DAE (IA); e um quarto 
tratamento somente inoculado com Rhizobium (I-
N), apenas avaliado no segundo ano de cultivo. 
Na polinização, avaliou-se o número de nódulos 
(NN), massa seca de nódulos (MSN), massa 
seca de parte aérea (MSPA) e massa seca de 
raiz (MSR). Além disso, foi determinado o teor de 
proteínas solúveis nas folhas (TPSF), em quatro 
estádios de desenvolvimento e foram coletadas 
semanalmente três plantas ao acaso para uma 
análise de crescimento. A maior produtividade 
de grãos (PG) foi obtida no tratamento IA, 
em ambos os anos, não sendo observada 
diferença significativa nos demais componentes 
de produção. Assim a inoculação com rizóbios 
pode substituir a adubação com 20kg N ha-1 na 
semeadura sem perda de produtividade, mas 
a inoculação com rizóbios, acrescida de 20kg 
N ha-1 na semeadura, não inibiu a nodulação e 
propiciou alta produtividade do feijoeiro comum 
na época da seca. No entanto, mais estudados 
são necessários para recomendação dessas 
práticas agronômicas.
PALAVRAS-CHAVE: Phaseolus vulgaris, 
Rhizobium, Nutrição de plantas, Ureia.

GROWTH AND GRAIN YIELD OF 
COMMON BEAN UNDER INOCULATION 

WITH RHIZOBIUM AND NITROGEN 
FERTILIZATION

ABSTRACT: The principal cause for common 
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bean’s low yield is its cultivation in soils with low nitrogen (N) content. Therefore,  this study 
aimed to evaluate the effect of different forms of N, mineral fertilizer, or N biological fixation, 
on the growth and yield of common bean cultivar Carioca. Accordingly, two experiments were 
conducted in 2013, and 2014 at the experimental field of the Universidade Federal Rural do 
Rio de Janeiro, Seropédica, Brazil. The experimental design was in randomized blocks with 
three treatments in the first year: only fertilized with 20 kg N ha-1 at sowing and 40 kg N ha-1 with 
25 days after emergence (DAE) (A); inoculated with Rhizobium and fertilized with 40 kg N ha-1 
with 25 DAE (I+N); inoculated with Rhizobium and fertilized with 20 kg N ha-1 at sowing and 40 
kg N ha-1 with 25 DAE (IA); a fourth treatment was included in the second year, which was only 
inoculated with Rhizobium (I-N). At pollination, it was evaluated the number of nodules (NN), 
nodules dry weight (MSN), shoot dry weight (MSPA), and root dry weight (MSR). In addition, 
it was determinate the leaf soluble proteins content (TPSF) in four developmental stages. In 
addition, a growth analysis was performed using three plants collected weekly. A significantly 
higher yield (PG) was observed in the treatment IA for both years, without differences for 
the other yield components. Therefore, the inoculation with Rhizobium can substitute the 
sowing fertilization with 20 kg N ha-1 without yield and yield reduction. Still, the inoculation with 
Rhizobium plus sowing fertilization with 20 kg N ha-1 allows a higher yield of common bean in 
the dry season. However, more studies are needed to recommend these agronomic practices.
KEYWORDS: Phaseolus vulgaris, Rhizobium, Plant nutrition, Urea.

1 |  INTRODUÇÃO
O feijoeiro comum é cultivado em diversificados sistemas de produção e em todas 

as regiões brasileiras, revestindo-se de grande importância socioeconômica, pelo fato de 
ser componente fundamental da dieta do brasileiro (HUNGRIA; MENDES; MERCANTE, 
2013a). Entre os principais fatores limitantes da produtividade da cultura do feijoeiro no 
país, destacam-se aqueles relacionados ao baixo nível tecnológico empregado pelos 
pequenos produtores, condições climáticas adversas e o cultivo do feijoeiro em solos de 
baixa fertilidade, especialmente pobres em N (HUNGRIA; MENDES; MERCANTE, 2013b). 

O nitrogênio é o macronutriente requerido em maior quantidade pela cultura do 
feijoeiro e sua disponibilidade tem influência significativa na produtividade (HUNGRIA; 
VARGAS, 2000). Assim como a maioria das leguminosas, o feijão pode se beneficiar da 
fixação biológica de N (FBN), por meio de uma relação simbiótica com rizóbios fixadores 
de N do ar (PACHECO et al., 2020). Porém, a FBN no feijoeiro não é capaz de prover todas 
as suas exigências, para obtenção de elevada produtividade, sendo necessária a adição 
de fertilizante nitrogenado, para complementar as exigências do feijoeiro, que não foram 
supridas pelo N inorgânico do solo ou pela FBN (HUNGRIA; KASCHUK, 2014). 

O objetivo deste estudo foi avaliar a resposta do feijoeiro comum à inoculação com 
rizóbio, associada à suplementação com N mineral, no crescimento e produtividade da 
cultura. No intuito de se avaliar os efeitos das diferentes fontes de N (fertilizante mineral e 
FBN) sobre as plantas, fez-se uso da análise de crescimento que, por meio de sucessivas 
coletas, permite descrever as alterações no acúmulo de massa seca do vegetal em função 
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do tempo (HUNT et al., 2002). A análise de crescimento é muito útil na avaliação do 
efeito do crescimento na produtividade das espécies vegetais cultivadas, possibilitando a 
obtenção de bons resultados sem a necessidade de equipamentos sofisticados (PEREIRA; 
MACHADO, 1987). 

2 |  MATERIAL E MÉTODOS

2.1 Descrição da área experimental e do clima
O estudo foi conduzido na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, (latitude: 

22º45’S, longitude: 43º41’W e altitude de 40 m). O clima da região, segundo a classificação 
de Köppen, é Aw – com verão quente e chuvoso e inverno seco. Para isto, foram instalados 
dois experimentos de Campo, o primeiro no ano 2013 e o segundo em 2014, com semeadura 
no mês de maio, que corresponde ao plantio da seca.

O solo da área experimental utilizado foi um Argissolo Vermelho Amarelo, cuja 
análise química, na profundidade de 0-20 cm, revelou: pH em água 5,6; 1,8 cmolc dm-3 
de Ca; 1,3 cmolc dm-3 de Mg; 0,0 cmolc dm-3 de Al; 0,9 cmolc dm-3 de H+ + Al; 77 mg dm-3 
de P disponível; 92 mg dm-3 de K disponível; 10,1 g kg-1 de matéria orgânica; 79% de 
saturação de bases (V) e textura franco-arenosa. Para o primeiro ano a precipitação total, 
a evaporação total e a temperatura média da máxima e mínima, durante o experimento, 
foram de 153,5 mm, 217,9 mm, 28°C e 18,1°C, respectivamente. No segundo experimento 
a precipitação total, a evaporação total e a temperatura média da máxima e mínima, durante 
o experimento, foram de 139,2 mm, 235,1 mm, 28,3°C e 18,6°C, respectivamente. 

2.2 Manejo da cultura
Para ambos os experimentos, foi utilizada a cultivar de feijoeiro comum Carioca que 

é proveniente do Instituo Agronômico de Campinas (IAC). 
O preparo do solo foi constituído por uma aração e duas gradagens, seguido pela 

abertura dos sulcos mecanicamente. Todos os tratamentos, nas duas épocas de plantio, 
na semeadura receberam adubação de 30kg P2O5 ha-1 (superfosfato simples) e 45kg K2O 
ha-1 (cloreto de potássio). Aos 25 DAE foram aplicados no sulco de plantio 40kg N ha-1 

(ureia), com exceção do tratamento apenas inoculado sem adubação nitrogenada, que 
será descrito abaixo. 

A adubação seguiu os resultados da análise de solo, em concordância com a 
recomendação e exigência da cultura (VIEIRA et al., 2006). A semeadura foi realizada 
manualmente, para obter-se um estande final de 12 plantas por metro linear. Nos tratamentos 
com inoculação, as sementes foram inoculadas com a estirpe de Rhizobium fleirei (SEMIA 
4080, com 1x109 células viáveis por grama de inoculante), presentes no inoculante para 
feijoeiro comum produzido pela Embrapa Agrobiologia, sendo utilizado 50g de inoculante 
turfoso mais 40mL de solução de água açucarada a 10% por 10kg de sementes. Após 
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serem inoculadas, as sementes secaram a sombra e depois foram semeadas nos sulcos 
de plantio. Durante o desenvolvimento da cultura a área experimental foi mantida livre de 
plantas daninhas pelo controle manual.

Para realizar a análise de crescimento, foram coletadas três plantas ao acaso nas 
linhas ao lado da bordadura de cada parcela. As coletas foram iniciadas aos 14 DAE e 
espaçadas de sete dias uma da outra até o fim do ciclo da cultura. Todas as folhas foram 
separadas do restante da planta para determinação da área foliar por meio do integrador 
portátil de área foliar (Li-3000C, da LI-COR). Após a determinação da área foliar, as folhas e 
o restante da planta (caule e raízes) foram levados à estufa de ventilação forçada a 65°C até 
obter massa constante. Os dados primários de massa seca e área foliar foram convertidos 
para biomassa por área de terreno e índice de área foliar (IAF) respectivamente. Os dados 
primários por área foram obtidos dos valores alcançados pelo valor médio três plantas, 
multiplicado pelo número de plantas em um m2. A partir dos dados de massa seca total 
(massa seca de folíolos, caule + ramos + pecíolos + massa seca de raiz, massa seca de 
flores e massa seca de vagens do início da sua formação até a maturação dos grãos) e IAF 
foram derivadas as taxas de crescimento da cultura (TCC) e de assimilação líquida (TAL) 
segundo a metodologia proposta por Hunt (1978). 

Quanto a nodulação e acúmulo de massa seca da planta, no estádio de polinização, 
ocasião em que as parcelas apresentam 50% das plantas com botões florais (VIEIRA et al., 
2008), que ocorreu aos 33 DAE e 31 DAE para o ano de 2013 e 2014 respectivamente, foram 
coletadas três plantas ao acaso na linha ao lado da bordadura, por parcela. As raízes foram 
separadas da parte aérea e lavadas e os nódulos foram separados das raízes e contados 
para determinação do número de nódulos por planta (NN), levados à estufa de ventilação 
forçada a 65°C até obter massa constante para determinar a massa seca de nódulos por 
planta (MSN). A parte aérea e raiz também foram secas em estufa de ventilação forçada, 
a 65ºC até obter massa constante, para a determinação da massa seca da parte aérea 
(MSPA) e massa seca de raiz (MSR) por planta. Além disso, na maturação fisiológica, 
foram coletadas todas as plantas das duas linhas centrais de cada parcela, desprezando-
se o meio metro final de cada extremidade, para determinação do número de vagens por 
planta (NV), número de grãos por vagem (NGV), massa seca de 100 grãos (MS100G) e 
produtividade de grãos (PG) que foi padronizada para 13% de teor de umidade.

Além disto, em quatro estádios de desenvolvimento, descrito por Vieira et al. (2008): 
antes da adubação de cobertura (20 DAE), na polinização (quando aparecem os primeiros 
botões florais em 50% das plantas), o florescimento pleno (abertura da primeira flor em 
50% das plantas) e no enchimento de grãos (primeiras vagens cheias de grãos em 50% 
das plantas), foi coletado o folíolo central da folha mais jovem totalmente expandida (folha 
em máxima atividade fotossintética) de três plantas por parcela, que foi imediatamente 
envolvido em papel alumínio e imerso em N líquido. Nestas amostras de folhas foi realizada 
a análise do teor de proteínas solúveis foliar (TPSF), segundo o método de Bradford (1976). 
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2.3 Delineamento experimental e análise estatística
O delineamento experimental utilizado foi em blocos ao acaso, com três tratamentos 

no ano de 2013 e quatro tratamentos no ano de 2014 (inclusão de uma testemunha sem 
aplicação nenhuma de N), ambos com quatro repetições. Cada parcela foi constituída por 
seis linhas de 5m de comprimento, com 0,5m de espaçamento entre linhas por 2,5m de 
largura. Os três tratamentos, aplicados no primeiro ano, foram: inoculação e adubação 
nitrogenada com 40kg N ha-1 em cobertura aos 25 DAE (I+N); inoculação e adubação com 
20kg N ha-1 na semeadura e 40kg N ha-1 em cobertura aos 25 DAE (IA); adubação com 
20kg N ha-1 na semeadura e 40kg N ha-1 em cobertura aos 25 DAE (A). No segundo ano, 
um quarto tratamento foi aplicado: inoculação sem adubação nitrogenada na semeadura e 
em cobertura (I-N).

Os dados de todas as variáveis estudadas foram submetidos à análise de variância 
(ANOVA) pelo teste F, e quando os tratamentos apresentaram significância, as médias foram 
comparadas pelo teste de Tukey com nível de significância fixado em p<0,05. A análise 
estatística dos dados foi realizada por meio do software Sisvar 5.1 Build 72 (FERREIRA, 
2011), que é distribuído gratuitamente pela Universidade Federal de Lavras (UFLA).

3 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Acúmulo de massa seca e área foliar
Analisando o acúmulo de massa das plantas ao longo do tempo, foram constatadas 

diferenças significativas (p < 0,05) para a massa seca total (MST) entre os tratamentos, nos 
dois anos de cultivo (Figura 1). Os tratamentos que receberam adubação nitrogenada na 
semeadura (A e IA) apresentaram maior acúmulo de MST em ambos os anos, fato que pode 
ser explicado pela nodulação ainda incompleta nos estádios iniciais de desenvolvimento da 
cultura, passando a FBN a contribuir efetivamente com N para as plantas, só a partir dos 15 
a 20 DAE como já demonstrado por Hungria, Barradas e Wallsgrove (1991), ocasionando 
assim menor acúmulo de MST nos tratamentos só inoculados na semeadura (I+N e I-N, 
respectivamente, para o primeiro e segundo ano de cultivo), sem a dose inicial de N 
mineral. Nos dois anos de cultivo, o tratamento IA apresentou valores significativamente 
superiores aos demais tratamentos em grande parte das coletas, sendo observado o pico 
de acúmulo de MST aos 70 DAE, em ambos os anos de cultivo, estádio que corresponde 
ao enchimento de grãos, como já mostrado por Gomes et al. (2000).
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I Barra de erro padrão das médias, a ano de 2013 e b ano de 2014.

Figura 1: Massa seca total (MST, em g m-2) do feijoeiro comum, cultivar Carioca, nos tratamentos, 
apenas adubado com 20 kg N ha-1 na semeadura e 40 kg N ha-1 aos 25 DAE (A, ▼), inoculado com 
Rhizobium e adubado com 40 kg N ha-1 aos 25 DAE (I+N, ○), inoculado com Rhizobium e adubado 

com 20 kg N ha-1 na semeadura e 40 kg N ha-1 aos 25 DAE (IA, Δ) e um tratamento adicional somente 
inoculado com Rhizobium (I-N, ●), apenas avaliada no segundo ano de cultivo 

Em relação ao IAF, também foram observadas diferenças significativas entre os 
tratamentos nos dois anos de cultivo (Figura 2), sendo que, o pico de IAF ocorreu aos 63 
e 56 DAE para o primeiro e segundo ano respectivamente, coincidindo com o início do 
estádio de enchimento de grãos, no primeiro ano de cultivo e um pouco antes no segundo 
ano, assim como demonstrado por Gomes et al. (2000), indicando senescência foliar a 
partir destes picos, ou seja, no momento de maior demanda de fotoassimilados pela planta, 
que corresponde ao estádio de enchimento de grãos, a planta está reduzindo a área foliar 
e por conseguinte a fotossíntese, como pode ser constatado pelos baixos valores da TAL, 
com consequente redução nos fotoassimilados que seriam destinados para garantir o 
enchimento de grãos (PIMENTEL, 2006). 

O IAF no tratamento IA foi significativamente superior aos demais tratamentos 
para várias coletas (Figura 2), o que permitiu obter-se produtividade mais elevada neste 
tratamento IA, em ambos os anos de cultivo (Tabela 2). Por conseguinte, o alto IAF esteve 
correlacionado com alta MST (Figura 1) e, provavelmente, com uma fotossíntese líquida 
mais elevada, como indicado pela TAL (Figura 4), com consequente elevação do acúmulo 
de fotoassimilados nas folhas, segundo Pimentel (2006), que por sua vez contribui para 
uma elevada produtividade (Tabela 2).
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I Barra de erro padrão das médias, a ano de 2013 e b ano de 2014.

Figura 2: Índice de área foliar (IAF, em m2 m-2) do feijoeiro comum, cultivar Carioca, nos tratamentos, 
apenas adubado com 20 kg N ha-1 na semeadura e 40 kg N ha-1 aos 25 DAE (A, ▼), inoculado com 
Rhizobium e adubado com 40 kg N ha-1 aos 25 DAE (I+N, ○), inoculado com Rhizobium e adubado 

com 20 kg N ha-1 na semeadura e 40 kg N ha-1 aos 25 DAE (IA, Δ) e um tratamento adicional somente 
inoculado com Rhizobium (I-N, ●), apenas avaliada no segundo ano de cultivo 

Por outro lado, o máximo acúmulo de massa seca por área de solo no tempo, a 
TCC, ocorreu antes do pico de IAF, aos 56 e 49 DAE para o primeiro e segundo ano 
respectivamente, ocorrendo diferenças significativas entre os tratamentos, nos dois anos 
de cultivo. No primeiro ano, a TCC do tratamento IA foi significativamente superior aos 
demais, nas coletas iniciais e finais. Para o segundo ano, houve diferenças significativas 
apenas aos 28 DAE e 42 DAE com IA significativamente superior a I-N, porém A e I+N não 
diferiram de ambos. O pico de acúmulo de MST ocorreu no final do ciclo, aos 70 DAE, 
quando a TCC atinge valores negativos, o que está relacionado ao fato do feijoeiro comum 
apresentar elevada taxa de senescência foliar já a partir do florescimento (PIMENTEL; 
LAFRAY; LOUGUET, 1999a).
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I Barra de erro padrão das médias, a ano de 2013 e b ano de 2014.

Figura 3: Taxa de crescimento da cultura (TCC, em g m-2 dia-1) do feijoeiro comum, cultivar Carioca, 
nos tratamentos, apenas adubado com 20 kg N ha-1 na semeadura e 40 kg N ha-1 aos 25 DAE (A, ▼), 
inoculado com Rhizobium e adubado com 40 kg N ha-1 aos 25 DAE (I+N, ○), inoculado com Rhizobium 

e adubado com 20 kg N ha-1 na semeadura e 40 kg N ha-1 aos 25 DAE (IA, Δ) e um tratamento 
adicional somente inoculado com Rhizobium (I-N, ●), apenas avaliada no segundo ano de cultivo 

A variável da análise de crescimento, que indica a biomassa produzida por unidade 
de área foliar e por unidade de tempo, ou seja, o acúmulo de biomassa produzida a partir da 
fotossíntese é a TAL (PEREIRA; MACHADO, 1987), que foi elevada na primeira avaliação, 
aos 14 DAE para ambos os anos (Figura 4), reduzindo-se gradualmente depois disso. 
Porém, os tratamentos não diferiram entre si para a TAL, durante todas as avalições e em 
ambos os anos de cultivo, chegando a valores perto de zero ou negativos, a partir de 63 
DAE. O decréscimo da TAL e IAF, a partir de 63 DAE, provocar aborto dos últimos órgãos 
reprodutivos a se formar (VIEIRA et al., 2008), devido à redução da fotossíntese total da 
planta (PIMENTEL; LAFRAY; LOUGUET, 1999a).
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I Barra de erro padrão das médias, a ano de 2013 e b ano de 2014.

Figura 4: Taxa de assimilação líquida (TAL, em g m-2 dia-1) do feijoeiro comum, cultivar Carioca, nos 
tratamentos, apenas adubado com 20 kg N ha-1 na semeadura e 40 kg N ha-1 aos 25 DAE (A, ▼), 

inoculado com Rhizobium e adubado com 40 kg N ha-1 aos 25 DAE (I+N, ○), inoculado com Rhizobium 
e adubado com 20 kg N ha-1 na semeadura e 40 kg N ha-1 aos 25 DAE (IA, Δ) e um tratamento 

adicional somente inoculado com Rhizobium (I-N, ●), apenas avaliada no segundo ano de cultivo 

3.2 Nodulação e acúmulo de massa seca das plantas no estádio de polinização
No estádio de polinização aos 33 e 31 DAE para o primeiro e segundo ano, 

respectivamente, que é um estádio com uma alta demanda de N para síntese e atividade 
da Rubisco (PIMENTEL; LAFRAY; LOUGUET, 1999a), foram avaliadas as variáveis 
NN e MSN, e o acúmulo de massa seca das plantas, pela MSR e MSPA, para cada 
tratamento, em ambos os experimentos (Tabela 1). Em relação ao NN e MSN, houve 
diferença significativa entre os tratamentos, nos dois anos de cultivo. No primeiro ano, 
o tratamento I+N foi significativamente superior para o NN e MSN em relação aos outros 
dois tratamentos adubados com 20kg N ha-1 na semeadura (A e IA) e, no segundo ano a 
MSN foi significativamente superior para I-N em relação a A com I+N e IA não diferindo de 
ambos. Porém a MSPA, no primeiro ano, foi significativamente superior para o tratamento 
IA, em relação a I+N, mas o tratamento A não diferiu de ambos (Tabela 1a). Já, no segundo 
ano, não houve diferença entre os tratamentos para MSPA. Isso evidencia que a aplicação 
de 20kg N ha-1 na semeadura inibiu apenas parcialmente o processo de nodulação da 
população de rizóbios inoculados, como também observado por Hungria, Campo e Mendes 
(2003) com a aplicação de 15kg N ha-1 na semeadura do feijoeiro comum a campo, sendo 
que estes autores observaram redução na nodulação com uma dose de 30kg N ha-1 na 
semeadura. Por outro lado, estes resultados referentes à nodulação contradizem alguns 
encontrados na literatura, relatando que, mesmo baixas quantidades de N são capazes 
de inibir a nodulação em feijoeiro (ROMANINI JUNIOR et al., 2007). Já em relação à 
MSPA, neste mesmo estádio de polinização, foi observada diferença significativa entre 
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os diferentes tratamentos, apenas para o primeiro ano de cultivo (Tabela 1a), aonde o 
tratamento IA foi significativamente superior ao tratamento I+N, porém não diferiu do 
tratamento A, como também foi observado para a MST (Figura 1), o IAF (Figura 2) e a TCC 
(Figura 3), em ambos os anos. No entanto, para a MSR não houve diferenças significativas 
entre os tratamentos em ambos os anos (Tabela 1), como já relatado por Pimentel (2006) 
para culturas anuais.

Primeiro ano de cultivo
Tratamentos NN MSN (mg) MSPA(g) MSR(g)

I+N 57,75 a 170,19 a 7,37 b 0,640 a

A 38,00 b 129,03 b 7,67 ab 0,537 a

IA 40,50 b 130,24 b 8,85 a 0,594 a

Pr>Fc 0,0071 0,0109 0,0348 0,2467

CV% 12,98 10,52 7,87 14,05

Segundo ano de cultivo

Tratamentos NN MSN (mg) MSPA (g) MSR (g)

I-N 70,25 a 182,75 a 6,74 a 0,70 a

I+N 65,00 a 165,50 ab 7,45 a 0,63 a

A 41,75 b 111,78 b 7,86 a 0,58 a

IA 54,64 ab 158,52 ab 8,22 a 0,61 a

Pr>Fc 0,0107 0,0151 0,1089 0,1317
CV% 17,21 15,91 10,23 10,04

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste Tukey (P < 0,05).

Tabela 1: Número de nódulos por planta (NN), massa seca de nódulos por planta (MSN), massa seca 
da parte aérea por planta (MSPA) e massa seca de raiz por planta (MSR), do feijoeiro comum, cultivar 
Carioca, avaliados no estádio de polinização, nos tratamentos, apenas adubado com 20 kg N ha-1 na 

semeadura e 40 kg N ha-1 aos 25 DAE (A), inoculado com Rhizobium e adubado com 40 kg N ha-1 aos 
25 DAE (I+N), inoculado com Rhizobium e adubado com 20 kg N ha-1 na semeadura e 40 kg N ha-1 aos 

25 DAE (IA) e um tratamento adicional somente inoculado com Rhizobium (I-N), avaliado apenas no 
segundo ano de cultivo 

3.3 Teor foliar de proteína solúvel em quatro estádios fenológicos
O teor de proteína solúvel foliar (TPSF) é proporcional ao conteúdo e atividade da 

Rubisco, o que influencia a taxa fotossintética líquida e, consequentemente, o rendimento 
da cultura (LONG et al., 2006). 

Houve diferença significativa para o TPSF apenas no estádio de florescimento 
pleno em ambos os anos, que ocorreu aos 39 e 38 DAE para o primeiro e segundo ano, 
respectivamente, com o tratamento IA significativamente superior ao tratamento I+N, sendo 
que o tratamento A que não diferiu dos tratamentos IA e I+N no primeiro ano, mas no 
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segundo ano, o tratamento IA foi significativamente superior ao I-N, e os tratamentos A e 
I+N não diferiram dos tratamentos IA e I-N, ainda no florescimento pleno.

Os valores de TPSF não foram comparados estatisticamente entre os diferentes 
estádios de desenvolvimento da planta, mas ele tende a aumentar no estádio de 
florescimento pleno e a cair no estádio de enchimento de grãos (Figura 5), provavelmente 
para permitir a elevação da taxa fotossintética nesse período, como observado por Pimentel, 
Lafray e Louguet (1999a); Pimentel, Hérbet e Vieira (1999b), para que ocorra aumento no 
conteúdo foliar de carboidratos, que são as reservas a serem remobilizadas para manter 
o crescimento do embrião até a maturação fisiológica (KRAMER; BOYER, 1995). Assim, 
os tratamentos com maior TPSF (Figura 5) terão, portanto, maior conteúdo de Rubisco, 
garantindo provavelmente maior produção de fotoassimilados, primeiro para o crescimento 
da parte aérea (Figura 1) e depois para o desenvolvimento do grão (PIMENTEL; HÉRBET; 
VIEIRA, 1999b), o que permitirá uma maior produtividade (Tabela 2) dos tratamentos (I+N 
e IA) que apresentaram maior TPSF nesse estádio de desenvolvimento (Figura 5).

I Barra de erro padrão das médias, a ano de 2013 e b ano de 2014.

Figura 5: Teor de proteína solúvel (TPSF, em mg de proteína solúvel g-1 de massa fresca foliar), 
quantificadas aos 20 dias após a emergência (20 DAE), polinização (P), florescimento pleno (FP) e 

enchimento de grãos (EG) do feijoeiro comum, cultivar Carioca, nos tratamentos, apenas adubado com 
20 kg N ha-1 na semeadura e 40 kg N ha-1 aos 25 DAE (A), inoculado com Rhizobium e adubado com 
40 kg N ha-1 aos 25 DAE (I+N), inoculado com Rhizobium e adubado com 20 kg N ha-1 na semeadura 
e 40 kg N ha-1 aos 25 DAE (IA) e um tratamento adicional somente inoculado com Rhizobium (I-N), 

apenas avaliada no segundo ano de cultivo 

3.4 Componentes de produção
Quanto aos componentes de produção ocorreu diferença significativa entre os 

tratamentos apenas para PG, que representa a produtividade da cultura, com o tratamento 
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IA apresentando rendimentos mais elevados em ambos os anos. Porém, no primeiro ano 
de cultivo o tratamento IA foi significativamente superior a A com I+N não diferindo de 
ambos, enquanto no segundo ano, o tratamento IA foi significativamente superior a I-N, 
com I+N e A não diferindo de ambos (Tabela 2). 

Assim sendo, o tratamento IA apresentou a MST (Figura 1), o IAF (Figura 2), a 
TCC (Figura 3), e a MSPA (Tabela 1) significativamente superiores, sendo que a MSPA se 
correlacionou com uma alta PG, nas duas épocas (Tabela 2).

Primeiro ano de cultivo
Tratamentos NV NGV MS100G (g) PG (Kg ha-1)

I+N 13,75 a 5,75 a 25,55 a 2346,00 ab
A 13,25 a 5,50 a 25,76 a 2248,69 b
IA 15,0 a 5,50 a 25,69 a 2509,42 a

Pr>Fc 0,7327 0,9190 0,7609 0,2437

CV% 22,51 17,66 1,55 15,64

Segundo ano de cultivo
Tratamentos NV NGV MS100G (g) PG (Kg ha-1)

I-N 15,00 a 5,25 a 25,68 a 2207,52 b

I+N 18,50 a 6,50 a 26,44 a 2529,85 ab

A 17,25 a 6,00 a 26,17 a 2474,77 ab
IA 20,00 a 5,50 a 26,00 a 2642,58 a

Pr>Fc 0,3178 0,7733 0,1059 0,0137
CV% 20,35 19,25 1,47 17,97

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste Tukey (P <0,05).

Tabela 2: Número de vagens por planta (NV), número de grãos por vagem (NGV), massa seca de 
100 grãos (MS100G) e produtividade de grãos (PG), do feijoeiro comum, cultivar Carioca, avaliados 
na maturação dos grãos, nos tratamentos, apenas adubado com 20 kg N ha-1 na semeadura e 40 

kg N ha-1 aos 25 DAE (A), inoculado com Rhizobium e adubado com 40 kg N ha-1 aos 25 DAE (I+N), 
inoculado com Rhizobium e adubado com 20 kg N ha-1 na semeadura e 40 kg N ha-1 aos 25 DAE (IA) e 
um tratamento adicional somente inoculado com Rhizobium (I-N), apenas avaliada no segundo ano de 

cultivo 

Nos dois anos de cultivo foi observado que a aplicação de 20kg N ha-1 na semeadura, 
juntamente com a inoculação, permitiu um acréscimo de produtividade, corroborando com 
Hungria, Campo e Mendes (2003). Por outro lado, a produtividade dos tratamentos I-N e 
I+N não diferiram do tratamento A (Tabela 2), como já observado por Bellaver e Fagundes 
(2009), mostrando que a inoculação pode substituir a dose de 20kg de N ha-1 na semeadura, 
mantendo a mesma produtividade (GRANGE et al., 2007).

Hungria, Mendes e Mercante (2013a) relatam que a resposta do feijoeiro à 
inoculação, em condições de campo, pode variar em função de diferentes fatores, tais 
como: presença de estirpes nativas nos solos brasileiros, que pode ser comprovada pela 
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nodulação do tratamento que não recebeu inoculação (Tabela 1); a susceptibilidade do 
feijoeiro ao estresse hídrico e térmico e a variabilidade de resposta das diferentes cultivares 
a inoculação (GRANGE; HUNGRIA, 2004). Porém, apesar das limitações edafoclimáticas, 
ganhos de até 1500 Kg de grãos ha-1 em relação à testemunha não inoculada já foram 
relatados em cultivares responsivas à inoculação, corroborando com os resultados obtidos 
nestes experimentos, há uma indicação que apenas o uso da inoculação forneceu um 
aporte de N capaz de gerar produtividade semelhante aos tratamentos que utilizaram N 
mineral em 20kg N ha-1 na semeadura mais 40kg N ha-1 em cobertura aos 25 DAE, e tudo 
isso a um baixo custo quando comparado aos adubos nitrogenados.

4 |  CONCLUSÃO
A inoculação de rizóbio na semeadura pode substituir a adubação nitrogenada com 

20 kg N ha-1 na semeadura, sem perda de produtividade.
A adubação com 20 kg N ha-1 na semeadura, juntamente com a inoculação inibiu 

parcialmente a nodulação do feijoeiro comum, mesmo assim propiciou acréscimos de 
massa seca total e produtividade de grãos.

A avaliação do teor de proteínas solúveis no tecido foliar no florescimento pleno 
se correlacionou com uma maior produtividade de grãos, sendo, portanto, uma variável 
fisiológica que poderá servir para discriminar genótipos de feijão comum mais produtivos.
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