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INTRODUÇÃO

A semente é a estrutura na qual o embrião de uma planta é
disperso, garantindo a sua sobrevivência entre o peŕıodo de
maturação e o estabelecimento da plântula e assegurando,
assim, o ińıcio de uma nova geração (Koorneef et al., 2002,
Vivian et al., 2008). Os śıtios para os quais as sementes são
dispersas são variáveis no tempo e no espaço e, por isso, a
seleção natural favorece o desenvolvimento de mecanismos
de escape de condições desfavoráveis. (Tielbörger & Valle-
riani 2005, Vivian et al., 2008). Dentre estes mecanismos, a
dormência de sementes representa uma das principais car-
acteŕısticas de espécies vegetais para aumentar as taxas de
sobrevivência e estabelecimento de plantas jovens (McIvor
& Howden, 2000).

Uma semente dormente é aquela que não germina por um
peŕıodo variável de tempo, mesmo em condições abióticas
favoráveis (Baskin & Baskin 2004). Este mecanismo pode
limitar a germinação apenas a peŕıodos que possam ser fa-
voráveis para o estabelecimento das plântulas ou mesmo
dispersá - la no tempo para aumentar a propabilidade de
que pelo menos alguns indiv́ıduos possam sobreviver ini-
ciando o desenvolvimento sob condições amenas, especial-
mente quando o ambiente é extremamente variável e im-
previśıvel. Essa segunda estratégia (bet - hedging) consi-
stiria em uma aposta para que houvesse recrutamento de
alguns indiv́ıduos mesmo em anos em que houvesse uma
falha temporária na produção sementes (Enrique & Joel,
2005; Tielbörger & Valleriani 2005).

A dormência f́ısica, causada por uma ou mais camadas de
células paliçádicas na testa das sementes que causam im-
permeabilidade à água (Baskin & Baskin 2004), é bastante
comum em espécies arbóreas, incluindo a Famı́lia Fabaceae
(Andrade et al., 1997). Das 260 espécies de fabáceas ex-
aminadas por Rolston (1978), 85% apresentavam sementes
com tegumento total ou parcialmente impermeável à água.
Esse tipo de dormência pode ser superado através da escar-
ificação, isto é, qualquer tratamento que resulte na ruptura
ou no enfraquecimento do tegumento, permitindo a pas-

sagem de água e iniciando o processo de germinação. Sob
condições naturais, a escarificação pode ocorrer pelo aque-
cimento úmido ou seco do solo, temperaturas alternadas,
ação de ácidos pela ingestão de sementes por dispersores ou
ação de microorganismos do solo (Andrade et al., 1997).

Enquanto muito esforço tem sido feito para modelar a
ecologia evolutiva da dormência de sementes em ambientes
variáveis, o número de testes experimentais é extremamente
pequeno, como citado por Tielbörger & Valleriani (2005).
Ainda, segundo Ferreira e Borghetti et al., (2004), os estu-
dos sobre os mecanismos causadores de dormência de se-
mentes e tratamentos para a sua superação em espécies
tropicais são relativamente recentes. A maioria dos estudos
que investigam os efeitos da superação de dormência na ger-
minação de sementes é realizada em condições controladas
e poucos são os que avaliam experimentalmente o efeito a
superação de dormência no recrutamento de plântulas no
campo, sob condições naturais.

OBJETIVOS

Esse estudo teve como objetivo avaliar a hipótese de que
o tratamento de superação de dormência influencia a taxa
de sobrevivência de plântulas no campo, uma vez que a
dormência poderia diminuir o risco de mortalidade de in-
div́ıduos por impedir a germinação das sementes quando
as condições ambientais são temporariamente inadequadas
para a subseqüente sobrevivência de plântulas.

MATERIAL E MÉTODOS

Espécies estudadas

Seis espécies de fabáceas (mais conhecidas como legumi-
nosas) foram estudadas, todas ocorrentes em áreas de cer-
rado sensu stricto, sendo cinco delas pertencentes a sub-
famı́lia Caesalpinioideae (Copaifera langsdorffii ou copáıba,
Dimorphandra mollis ou faveira, Hymenaea stigonocarpa ou
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jatobá - do - cerrado, Peltophorum dubium ou canaf́ıstula e
Pterogyne nitens ou amendoin - bravo) e uma pertencente a
subfamı́lia Mimosoideae (Mimosa caesalpiniifolia ou sabiá).
As sementes de todas as espécies possuem dormência por
impermeabilidade do tegumento, sendo necessária para su-
peração da mesma a escarificação mecânica de D. mollis
e H. stigonocarpa, escarificação qúımica com H2SO4 de C.
langsdorffii (cinco minutos) e M. caesalpiniifolia (sete min-
utos), 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”W). 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
Um experimento em blocos completamente aleatorizado foi
conduzido nas áreas de pastagem e outro em casa de veg-
etação. No campo, foram delimitados quatro blocos. Os
blocos receberam a aplicação do herbicida Glifosato em área
total para controle das gramı́neas, sendo que não foi real-
izado controle posterior. Dentro de cada bloco foram dis-
postos 20 conjuntos de cinco sementes de cada espécie em
gride, sendo que, 10 conjuntos continham sementes com
tratamento prévio de superação (CS) de dormência e 10
conjuntos de sementes sem tratamento (SS). Os conjuntos
com e sem tratamento de superação de dormência foram
dispostos em posições alternadas no gride. Assim, foram
utilizadas 400 sementes de cada espécie (100 sementes por
parcela). Na casa de casa de vegetação foram colocadas 200
sementes de cada espécie em tubetes individuais, sem nen-
hum tipo de tratamento e 200 sementes com tratamento de
superação de dormência, separadas em quatro réplicas. Os
experimentos no campo e na casa de vegetação foram avali-
ados quinzenalmente por três meses. As sementes que abri-
ram os cotilédones e despontaram o primeiro par de folhas
foram consideradas como emersas. As variáveis dependentes
consideradas foram as taxas de emergência e mortalidade de
plantas após três meses.

Análise dos dados
As taxas emergência e recrutamento de plantas no campo e
na casa de vegetação foram avaliados por ANOVA de dois
fatores. O fator “Espécie” consistiu de sete ńıveis e o Fa-
tor “Tratamento pré - germinativo” consistiu de dois ńıveis
(com e sem superação de dormência). O teste de HSD Tukey
foi usado seguido da ANOVA para comparações múltiplas
em caso de significância. Os dados foram transformados em
arco seno da raiz quadrada. O ńıvel de significância consid-
erado foi de a = 0,05.

RESULTADOS

A influência do tratamento pré - germinativo das sementes
na emergência de plântulas variou entre espécies tanto em

casa de vegetação (significância da interação Tratamento vs.
Espécie - F5,36 = 67,736 p < 0,001) como no campo (sig-
nificância da interação Tratamento vs. Espécie - F5,33 =
11,641; p < 0,001) durante os três meses de experimento.

Na casa de vegetação, P. nitens (0,51 ± 0,04 de emergência
CS e 0,39 ± 0,02 SS), P. dubium (0,74 ± 0,05 CS e 0,54
± 0,02 SS), D. mollis (0,63 ± 0,02 CS e 0,09 ± 0,02 SS),
H. stignocarpa (0,88 ± 0.01 CS e 0,04 ± 0.01 SS) e M. cae-
salpiniifolia (0,88 ± 0.03 CS e 0,38 ± 0,01 SS) apresentaram
maior taxa de emergência quando suas sementes receberam
tratamento para superação de dormência, sendo que, so-
mente C. langsdorffii (0,92 ± 0,02) não apresentou diferença
significativa na emergência de plântulas provenientes de se-
mentes com distintos tratamentos pré - germinativos.

No campo, todas as espécies apresentaram uma menor taxa
de emergência em relação à casa de vegetação, principal-
mente devido ao fato de que irrigações diárias foram real-
izadas na casa de vegetação. No entanto, P. nitens (0,32 ±
0,07 de emergência), P. dubium (0,40± 0,07) e C. langsdorf-
fii (0,29 ± 0,04) não apresentaram diferenças significativas
na emergência de plântulas entre os tipos de tratamentos pré
- germintaivos, enquanto D. mollis (0,38 ± 0,02 CS e 0,06 ±
0,02 SS), H. stignocarpa (0,36 ± 0,04 CS e 0,02 ± 0,01 SS)
e M. caesalpiniifolia (0,58 ± 0,04 CS e 0,12 ± 0,03 SS) ob-
tiveram maior emergência de plântulas quando as sementes
receberam tratamento para superação da dormência.

Apesar de as espécies estudadas apresentarem padrões dis-
tintos em relação à taxa emergência no campo, todas ap-
resentaram um padrão semelhante com relação à taxa de
mortalidade após os três meses do ińıcio do experimento.
As plântulas de todas as espécies oriundas de sementes que
passaram por tratamento de superação de dormência apre-
sentaram uma maior taxa de mortalidade do que as que não
foram tratadas (F1,30 = 6,639; p = 0,015), sugerindo que a
dormência de sementes poderia diminuir o risco de mortali-
dade de indiv́ıduos por impedir a germinação das sementes
quando as condições ambientais fossem temporariamente in-
adequadas para a sobrevivência das plântulas.

A germinação da semente e o sucesso do seu estabeleci-
mento requerem mecanismos que previnam a germinação
antes de se alcançar o peŕıodo ótimo e, também, durante
aquele cujas condições de crescimento e sobrevivência sejam
desfavoráveis (Vivian et al., 2008). Os resultados encontra-
dos nesse estudo corroboram a hipótese de que a dormência
seja um mecanismo de sobrevivência para as espécies uti-
lizadas nos experimentos, sugerindo que as sementes não
escarificadas poderiam perceber sinais ambientais e germi-
nar apenas no espaço de tempo mais adequado para a so-
brevivência posterior. Estes sinais ambientais poderiam ser
devido à interação entre elevada temperatura e disponibili-
dade de água no solo. O ińıcio dos experimentos coincidiu
com o pico de precipitação na região (192,40mm) combinado
com elevadas temperaturas (mı́nima de 19,4ºC e máxima de
33,1ºC) (CEPAER, 2009).

Van Klinken et al., (2008) descreveram o padrão da
superação natural da dormência de Parkinsonia ac-
uleata (Caesalpinaceae) através de diversos ambientes de
ocorrência da espécie para determinar, entre outros obje-
tivos, um provável efeito da dormência f́ısica das sementes
da espécie na sua distribuição. Seus resultados demon-
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straram que a dormência das sementes foi superada em
condições de elevada temperatura e umidade e que esta es-
tratégia maximizou o estabelecimento das plântulas.
Apesar dos resultados apresentado neste estudo serem
provenientes de apenas três meses de observações eles fazem
parte de um experimento mais amplo. No entanto, no fi-
nal desses três primeiros já pôde ser detectada diferença nas
taxas de mortalidade de plântulas oriundas de sementes cuja
superação da dormência foi realizada artificialmente. Este
padrão poderá alterar - se ao longo do tempo. No entanto,
a sobrevivência de plântulas, na maioria dos estudos, se
assemelha a uma curva de sobrevivência do tipo III, sendo
comum, portanto, observar um decĺınio nas taxas mortali-
dade com o aumento de tamanho e idade das plântulas (Ki-
tajima & Fenner 2000). Pereira (2007) avaliou o modelo de
Janzen - Connell em áreas de pastagem para Myracroduon
urundeuva. Seus experimentos envolveram a semeadura de
diferentes densidades de sementes a diferentes distâncias da
planta - mãe e demonstraram que independente da com-
binação de tratamentos avaliados houve uma maior mortal-
idade de plântulas nos primeiros 45 dias de experimento.
Assim, é plauśıvel supor que o padrão encontrado nos três
primeiros meses deste trabalho seja pouco alterado até o
final de um ano de estudo.

CONCLUSÃO

Este estudo corrobora a hipótese de que a dormência de se-
mentes seja uma estratégia de sobrevivência para as espécies
estudadas, impedindo que a germinação ocorra quando
as condições ambientais são temporariamente inadequadas
para a sobrevivência das plântulas.
Agradecemos à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nı́vel Superior (CAPES) pela bolsa de pós - graduação
concedida à primeira autora.
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