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INTRODUÇÃO

A recobertura vegetal em pastagens abandonadas é limitada
pelo baixo ou incerto suprimento de sementes viáveis, pelas
altas taxas de predação pós - dispersão, estresse h́ıdrico e
de temperatura que danificam o embrião (Holl 1999, Wi-
jdeven & Kuzee 2000) e pela distribuição de microśıtios fa-
voráveis que afetam a germinação (Clark et al., 1999, Aide
2000). Além disto, alguns estudos mostraram que após a
germinação, a sobrevivência e a altura de plântulas po-
dem ser fortemente influenciados pelo estresse h́ıdrico, altas
taxas de herbivoria, compactação e falta de nutrientes no
solo, mas principalmente pela competição com gramı́neas
(Nepstad et al., 1996, Holl et al., 2000, Sweeney et al., 2002).

Estudos experimentais envolvendo a remoção de plantas em
parcelas têm mostrado que a vegetação circundante, espe-
cialmente gramı́neas nativas e exóticas em áreas de pasta-
gens degradadas, pode inibir o crescimento e sobrevivência
de plântulas através da competição por luz, água e nutri-
entes no solo (Whitmore 1991, Hammond 1995, Nepstad et
al., 1996, Holl 1998, Holl et al., 2000). No entanto, outros
autores afirmam que a presença da vegetação herbácea no
local de deposição das sementes pode facilitar o estabelec-
imento de espécies arbóreas por manter um microclima fa-
vorável para a germinação e o estabelecimento de plântulas
(Sun & Dickinson 1996, Posada et al., 2000). Os resultados
do experimento de Zimmerman et al., (2000), que consis-
tiu na semeadura de nove espécies em áreas de pastagem
abandonada em Porto Rico, mostraram que as taxas de
germinação de três espécies em parcelas com remoção de
gramı́neas foram menores do que nas parcelas controle (com
gramı́neas), enquanto para outras seis espécies não houve
diferenças significativas. Camargo et al., (2002) conduzi-
ram um experimento usando 11 espécies arbóreas nativas
da Amazônia em quatro tipos de habitat num gradiente de
degradação. Eles conclúıram que as taxas de germinação
foram mais altas em solo sem qualquer tipo de cobertura

vegetal (33%) do que em pastagens abandonadas (23%) e
matas secundárias (15%); mas este padrão variou entre as
espécies de plantas. Assim, os resultados parecem variar
muito entre as espécies de plantas (Moles & Westoby 2002,
Eckstein & Donath 2005).

Vários trabalhos sugerem que a competição acima e abaixo
do solo consiste o principal fator limitante para o cresci-
mento de plântulas de espécies arbóreas em pastagens trop-
icais. No entanto, poucos estudos avaliam qual recurso é
limitante, luz versus algum nutriente de solo e/ou água,
isto é, se a competição é mais intensa entre as partes aéreas
ou entre as partes radiculares das plantas envolvidas (Holl
1998). Ainda segunda a autora, o entendimento do efeito
da vegetação circundante no crescimento de plântulas de
espécies lenhosas é essencial para o delineamento e planos
de restauração nesses ambientes degradados.c

OBJETIVOS

Esse estudo teve como objetivo descrever o recrutamento
e o desenvolvimento de sete fabáceas arbóreas nativas de
Cerrado em áreas de pastagem abandonadas, a partir de
semeadura direta, avaliando o efeito competição intere-
spećıfica com gramı́neas, entre partes aéreas e radiculares.

MATERIAL E MÉTODOS

Espécies estudadas

Sete espécies de fabáceas, mais conhecidas como legumi-
nosas, foram estudadas, todas ocorrentes em áreas de cer-
rado sensu stricto, sendo cinco delas pertencentes à sub-
famı́lia Caesalpinioideae (Copaifera langsdorffii ou copáıba,
Dimorphandra mollis ou faveira, Hymenaea stigonocarpa ou
jatobá - do - cerrado, Peltophorum dubium ou canaf́ıstula e
Pterogyne nitens ou amendoin - bravo), uma pertencente a
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subfamı́lia Mimosoideae (Mimosa caesalpiniifolia ou sabiá)
e uma pertencente a subfamı́lia Faboideae (Dipteryx alata
ou cumbaru). As sementes de todas as espécies, com exceção
de D. alata, possuem dormência por impermeabilidade do
tegumento, sendo necessária para superação da mesma a
escarificação mecânica de D. mollis e H. stigonocarpa, es-
carificação qúımica com H2SO4 de C. langsdorffii (cinco
minutos) e M. caesalpiniifolia (sete minutos), punção do
tegumento de P. nitens e imersão em água quente para P.
dubium (80ºC por um minuto).

Área de estudo

Este estudo foi conduzido em uma área experimental de
pastagem da Embrapa Gado de Corte, em Campo Grande,
MS (20025’27”S 54041’16”). O solo da área é do tipo
latossolo vermelho argiloso e distrófico. O clima pode ser
considerado como tropical úmido (Aw), segundo a classi-
ficação de Köppen, com estação chuvosa no verão e seca no
inverno. A precipitação pluvial média anual situa - se em
torno de 1.500 mm, sendo os meses de menor precipitação
junho, julho e agosto. A temperatura média anual oscila de
190 a 25ºC.

Delineamento experimental

Os resultados da competição entre as espécies arbóreas e
gramı́neas foram avaliados através de um experimento em
blocos em áreas de pastagem abandonada. Cinco blo-
cos foram marcados aleatoriamente na área. Dentro de
cada bloco foram instalados três tratamentos de manejo de
gramı́neas. No primeiro tratamento, “Livre de gramı́neas”
(Lg), foi realizado o controle prévio de gramı́neas através
da aplicação do herbicida glifosato em área total, no se-
gundo tratamento “Gramı́neas Cortadas” (Gc), a vegetação
foi apenas roçada a uma altura de aproximadamente 10 cm
do solo e no terceiro ńıvel as gramı́neas foram mantidas in-
tactas (Gi), sendo este tratamento usado como controle. As
parcelas foram separadas por uma distância de 5 m para
evitar qualquer influência de uma parcela na parcela viz-
inha.

Um total de 5250 sementes das sete espécies (750 sementes
de cada espécie) foi usado nos cinco blocos. Em cada um dos
blocos, no interior de cada uma das parcelas, dez conjuntos
de cinco sementes de cada uma das sete espécies, foram dis-
postos em gride, totalizando 70 conjuntos por parcela. As
parcelas foram vistoriadas quinzenalmente por três meses.
Em cada vistoria foram registrados o número de plântulas
emersas e a sobrevivência destas. A altura de cada in-
div́ıduo sobrevivente, foi registrado após os três meses de
experimento. As variáveis dependentes foram: a taxa de
emergência, recrutamento e a altura média das plântulas de
cada espécie dentro das parcelas.

Seis das espécies estudadas tinham uma alta probabilidade
de variar com relação ao peŕıodo de dormência no campo e
germinariam em épocas diferentes. Para evitar este prob-
lema, as sementes de espécies que possúıam dormência re-
ceberam um tratamento para superação da mesma antes
de semeadas no campo. Assim, as sementes de diferentes
espécies germinaram no mesmo peŕıodo.

Análise dos dados

As taxas emergência, recrutamento e a altura de plan-
tas foram avaliadas por ANOVA de dois fatores. O fator
“Espécie” consistiu de sete ńıveis e o Fator “Manejo de

gramı́neas” consistiu de três ńıveis (Lg, Gc, Gi). O teste de
HSD Tukey foi usado seguido da ANOVA para comparações
múltiplas em caso de significância. Os dados de emergência
e recrutamento foram transformados em arco seno da raiz
quadrada. O ńıvel de significância considerado foi de α <
0,05.

RESULTADOS

A influência do manejo de gramı́neas na taxa emergência,
recrutamento e crescimento de plântulas de espécies nativas
variou entre as espécies (significância da interação Manejo
vs. Espécie-F12,80 = 2,356; p = 0,01-emergência; F12,80 =
2,422; p = 0,012-recrutamento; F12,80 = 10,026; p < 0,001
- altura).

Quando considerada a taxa de emergência, apenas sementes
de P. nitens apresentaram diferenças entre tratamentos de
manejo de gramı́neas, sendo que sementes semeadas no
tratamento de gramı́neas cortadas apresentaram uma maior
taxa de emergência (0,49 ± 0,07) do que quando semeadas
na ausência de gramı́neas e gramı́neas intactas (0,28± 0,10).
Para as demais espécies, não foram encontradas diferenças
significativas da taxa de emergência em relação aos três
tratamentos sendo que, P. dubium apresentou uma taxa
de emergência média de 0,34 ± 0,12, C. langsdorffii 0,21
± 0,08, D. alata 0,68 ± 0,12, D. mollis 0,30 ± 0,11, H.
stigonocarpa 0,49 ± 0,12 e M. caesalpiniifolia 0,43 ± 0,11.

A taxa de emergência de plântulas submetidas a distin-
tos tratamentos de manejo de gramı́neas parece variar en-
tre diferentes estudos. Em estudo realizado por Souza
et al., (dados não publicados), sementes de H. courbaril
e Guibortia hymenifolia semeadas na presença e ausência
de gramı́neas não apresentaram diferenças significativas na
emergência de plântulas entre os distintos tratamentos. No
entanto, Vieira (2007), avaliando a sobrevivência de quatro
fabáceas em áreas de pastagens, constatou que, independen-
temente da espécie, houve uma maior taxa de emergência
de plântulas na ausência de gramı́neas. Das quatro espécies
avaliadas pelo autor, duas também foram utilizadas no pre-
sente estudo (P. dubium e D. mollis) sendo que, ambas
obtiveram uma maior taxa de emergência no estudo real-
izado em 2007 (0,58 para P. dubium e 0,40 para D. mollis).
Fatores como intensidade luminosa, disponibilidade de água
e temperatura do solo podem ter influenciado os distintos
resultados obtidos entre os estudos.

Para o taxa de recrutamento, duas espécies apresentaram
diferenças entre os tratamentos de manejo de gramı́neas. D.
alata apresentou maior taxa de recrutamento na ausência de
gramı́neas (0,74 ± 0,06) do que quando as gramı́neas foram
cortadas ou mantidas intactas (0,56 ± 0,09). M. caesalpini-
ifolia apresentou uma maior taxa de recrutamento quando
as gramı́neas foram cortadas (0,31 ± 0,05) do que mantidas
intactas (0,10 ± 0,07), ocupando o manejo de remoção total
das gramı́neas uma posição intermediária (0,22 ± 0,15). As
demais espécies não apresentaram diferenças significativas
entre os tratamentos. P. dubium apresentou 0,27 ± 0,11 de
recrutamento, P. nitens 0,29 ± 0,14, C. langsdorffii 0,12 ±
0,08, D. mollis 0,22 ± 0,08 e H. stigonocarpa 0,38 ± 0,11.
Com relação à altura de plantas, P. nitens, P. dubium e
M. caesalpiniifolia apresentaram um padrão semelhante: as
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três espécies apresentaram um maior crescimento quando
semeadas no tratamento de remoção total de gramı́neas (Lg)
do que nos tratamentos de gramı́neas cortadas e gramı́neas
intactas (Gc e Gi). Após três meses do ińıcio do experi-
mento, P. nitens apresentava uma altura média de 11,31 ±
3,66 cm em parcelas Lg e 8,73 ± 2,22 em Gc e Gi; P. du-
bium apresentava 15,46 ± 6,27 cm em Lg e 7,45 ± 1,70 cm
em Gc e Gi; M. caesalpiniifolia apresentava 16,46 ± 6,99
cm em Lg e 6,98 ± 2,54 cm em Gc e Gi. Entre as demais
espécies não foram constatadas diferenças de altura entre
os distintos tratamentos. Após três meses C. langsdorffii
apresentava 9,19 ± 3,16 cm, D. alata 19,96 ± 4,47 cm, D.
mollis 11,64 ± 3,39 cm e H. stigonocarpa 22,63 ± 4,28 cm.

Os resultados deste experimento sugerem que as espécies
de fabáceas respondem diferencialmente à competição por
recursos. D. alata apresentou um maior recrutamento na
ausência de gramı́neas sugerindo que, para a espécie, a
competição ocorreu tanto por recursos obtidos acima como
abaixo do solo. M. caesalpiniifolia obteve um maior recru-
tamento em condições onde a parte área das gramı́neas foi
reduzida evidenciando uma maior competição por luz. De
fato, plântulas sobreviventes da espécie apresentaram um
maior crescimento em condições de completa exposição à
luz. Outras duas espécies, P. dubium e P. nitens, apesar
de não terem apresentado diferenças no recrutamento entre
as distintas formas de manejo de gramı́neas, apresentaram
redução em sua altura quanto semeadas nos tratamentos
Gc e Gi, evidenciando, portanto, que também competem
por recursos obtidos acima e abaixo do solo.

Apesar dos resultados apresentados neste estudo serem
provenientes de apenas três meses de observações ele
faz parte de experimento programado para dois anos de
duração. Por isso, os resultados encontrados até agora po-
dem ser alterados ao longo do tempo. Por exemplo, levando
- se em consideração que o clima do Cerrado é dividido em
duas estações bem definidas, uma seca (maio a setembro) e
outra chuvosa (outubro a abril) (Assad, 1994) seria posśıvel
supor que, durante a estação seca ocorresse um efeito mais
pronunciado da competição por água, isto é, por recursos
abaixo do solo na sobrevivência e crescimento das espécies.

A importância da competição entre as porções aéreas
e radiculares na altura e sobrevivência de plântulas de
espécies nativas em pastagens parece ser espécie - espećıfica.
No entanto, poucos estudos prévios que compararam a com-
petição acima e abaixo do solo em áreas de pastagem. Em
um dos poucos estudos que fazem avaliação em áreas de
pastagem, Holl (1998) mostrou que a redução das partes
aéreas de gramı́neas aumentou a biomassa de plântulas de
guanandi, Calophyllum brasiliense, numa taxa maior do que
quando as ráızes destas plântulas eram isoladas das ráızes
de gramı́neas, sugerindo que a competição seria mais in-
tensa por luz do que por algum nutriente do solo. Seus
resultados se assemelham aos obtidos nesse estudo para M.
caesalpiniifolia. Como além da variação espécie - espećıfica
ainda podem ocorrer variações entre distintas regiões, mais
estudos são necessários antes que se possam fazer general-
izações.

CONCLUSÃO

As espécies de fábaceas analisadas respondem diferencial-
mente à competição por recursos acima e abaixo do solo
com gramı́neas exóticas. Nos três primeiros meses de ex-
perimento, plântulas de D. alata competiram tanto por re-
cursos acima como abaixo do solo enquanto que, plântulas
de M. caesalpiniifolia, P. dubium e P. nitens competiram
principalmente por recursos acima do solo. C. langsdorffii,
D. mollis e H. stigonocarpa não apresentaram redução no
seu recrutamento por competição com gramı́neas exóticas.
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