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INTRODUÇÃO

Apesar dos avanços da legislação brasileira com relação
à ação antrópica nas florestas protegidas, a recuperação
de ecossistemas degradados vem se tornando uma ativi-
dade crescente, uma vez que o processo de desmatamento,
com conseqüente fragmentação florestal, tem levado à ex-
tinção de muitas espécies vegetais e animais (Rodrigues
& Gandolfi, 1996; Barbosa, 2000). Atualmente muitas
espécies exóticas são utilizadas em reflorestamento, que é
uma das maneiras de intervir no processo de degradação
ambiental, pois promove mudanças das condições micro-
climáticas, aumento da complexidade estrutural da veg-
etação fazendo com que aumente a chegada de sementes
na área e a atratividade dos agentes dispersores. Contudo,
as espécies exóticas além de impedirem a sucessão por não
estabelecerem interações interespećıficas nos ecossistemas
brasileiros, tendem a ser altamente agressivas não somente
nas áreas onde foram empregadas, constituindo um risco
para as populações nativas, o que consiste em uma con-
taminação biológica (Ziller, 2001) e um crime ambiental se-
gundo o art. 485 da Lei 9605/1998. Vários contaminantes
biológicos vegetais têm sido registrados no Brasil, como onze
gramı́neas africanas altamente agressivas (Filgueiras, 1989),
Musa rosacea Jacq. (bananeira - malaca) e Coffea arábica
L. (cafeeiro), invasoras comuns nos parques naturais do Es-
tado de São Paulo (Guix, 2001), a espécie exótica Leucaena
leucocephala (Lam.) de Wit. (Leucena), que invade grandes
extensões de áreas ciliares e áreas degradadas por grandes
empreendimentos (Esṕındola et al., 004).

Segundo Ziller (2001) entre as caracteŕısticas que ampliam
o potencial de invasão de uma planta está a alta longevi-
dade do banco de sementes no solo. O banco de sementes
de um solo pode ser considerado como a reserva de sementes
e propágulos vegetativos tanto em profundidade quanto em
sua superf́ıcie, constituindo a origem do ciclo de vida das

espécies vegetais. Com informações tais como a composição,
tamanho do banco de sementes e vegetação presente na su-
perf́ıcie do solo pode - se elaborar ı́ndices de predição e
modelos de emergência, sendo posśıvel prever futuras in-
festações e definir medidas adequadas de manejo, por exem-
plo, de plantas daninhas em uma área (Severino & Christof-
foleti, 2001). Numa floresta, a auto - renovação é assegurada
pela existência do banco de sementes do solo, sendo que a
ativação pode proporcionar um aumento de biodiversidade
do ecossistema (Oliveira & Constantin, 2001). Os fatores
que afetam a germinação de um banco de sementes no solo
podem ser divididos em dois tipos: intŕınsecos e extŕınsecos
(Coll et al., 992). O primeiro refere - se ao peŕıodo em
que a semente se mantém viva determinado por suas carac-
teŕısticas genéticas-a longevidade. O peŕıodo que a semente
realmente vive é determinado pela interação entre os fatores
genéticos e os fatores ambientais-a viabilidade. Entre os fa-
tores extŕınsecos, destacam - se: água, gases, temperatura e
luz. A longevidade de sementes no solo varia grandemente
entre espécies, caracteŕısticas das sementes, profundidade
no solo, tipo de solo e condições climáticas (Carmona, 1992).

O Parque Ecológico da Pampulha, ilha resultante do as-
soreamento, é uma área recém formada por deposição de
sedimentos provenientes das micro - bacias dos córregos
Sarandi, Ressaca e Olhos D’água. A cobertura vegetal
presente na Área de Proteção Ambiental-Reserva de Uso
Restrito, apesar da presença de indiv́ıduos arbustivo -
arbóreos, é composta por espécies pioneiras, constituindo
um ambiente jovem, onde as relações ecológicas apresentam
baixa estabilidade, com Leucaena leucocephala cobrindo
grande parte da área. Essa planta apresenta múltiplo po-
tencial de utilização, sendo muito empregada em refloresta-
mento de áreas degradadas, uma vez que melhora as qual-
idades f́ısico - qúımicas e biológicas do solo, como fonte
de protéına para a alimentação animal (Weimer, 1998), na
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adubação verde (Prates et al., 000) e apresenta propriedades
de controle de plantas daninhas (Pires et al., 001). Con-
tudo, compete por espaço e luminosidade formando densos
aglomerados, excluindo todas as outras plantas e impedindo
a circulação da fauna. Seu controle é extremamente trabal-
hoso e oneroso em função da resistência da espécie a roçadas
e fogo e ao banco de sementes de longa viabilidade no solo
(Trevisol et al., 002; Lorenzi et al., 003).

Considerando que o controle de espécies invasoras poderá
acelerar a regeneração natural da área, aumentando a biodi-
versidade e estabilidade desse ambiente, contribuindo para
a preservação e ampliando a ocupação de diferentes nichos
ecológicos, três questões foram levantadas: 1) existe diver-
sidade no banco de sementes do solo na Área de Proteção
Ambiental do Parque Ecológico?; com relação à espécie in-
vasora leucena: 2) quanto tempo é necessário para que a
dormência do seu banco de sementes seja quebrada?; 3)
qual é a taxa de germinação das sementes em diferentes
condições de temperaturas?A hipótese é que “as sementes
de Leucaena leucocephala predominam - se no banco de se-
mentes do Parque, com um longo peŕıodo de dormência e
quando prontas para germinarem são pouco exigentes às
diferentes temperaturas”.

OBJETIVOS

Os objetivos deste estudo foram avaliar quantitativa e qual-
itativamente do banco de sementes da Área de Proteção
Ambiental do Parque Ecológico da Pampulha em regiões de
bosque de leucenas, determinar a longevidade e a viabili-
dade do banco de sementes de leucenas e a sua germinabil-
idade em diferentes temperaturas.

MATERIAL E MÉTODOS

Avaliação do banco de sementes do solo do Parque
Ecológico da Pampulha

Para estudo da densidade e composição floŕıstica do banco
de sementes, foram coletadas aleatoriamente 40 amostras de
solo no interior de dois quadrantes (4m x 4m) a uma pro-
fundidade de até 5 cm, em uma região definida na Área de
Proteção Ambiental. Esses quadrantes estavam sob as copas
das leucenas e no alcance de sua dispersão. As amostras de
solo coletadas foram distribúıdas aleatoriamente em bande-
jas de plástico, de forma a não favorecer amostras, ambiente
ou profundidade de coleta. As bandejas foram acomodadas
em uma estante iluminada por 24h e protegida contra a
contaminação de propágulos externos ao ambiente e aos im-
pactos da chuva e monitoradas com irrigações efetuadas de
acordo com a necessidade. O experimento foi conduzido até
que houve a emergência de plântulas e as contagens e iden-
tificações foram realizadas semanalmente. Os indiv́ıduos
identificados foram classificados por morfo - espécies.

Testes de germinabilidade em diferentes temperat-
uras

Para a realização dos testes, foram coletadas manualmente
sementes de 10 indiv́ıduos de leucena e armazenadas du-
rante os experimentos. Como Teles et al., (2000) demon-
strou que a escarificação mecânica promovida por lixa foi

a mais eficaz na superação da dormência das sementes de
leucena, o método foi utilizado. Lotes de 25 sementes es-
carificadas foram colocados em 20 placas Petri previamente
preparadas com papel filtro e umedecidas com solução de
nistatina (fungicida). Metade das placas foram submetidas
à condição de luz e, a outra, de escuro cont́ınuo em cada
temperatura (5 a 400C). Para os testes com ausência de
luz as placas foram envolvidas em um saco de polietileno
preto e as contagens foram feitas sob luz verde de segu-
rança. A contagem da germinação teve ińıcio no primeiro
dia após a semeadura, seguindo - se de leituras diárias até o
vigésimo dia, considerando germinada aquela que apresen-
tou rad́ıcula. Os testes foram encerrados quando todas as
sementes germinaram ou quando as remanescentes se apre-
sentavam deterioradas nas placas.

Foi calculado o tempo médio de germinação (TMG), se-
gundo Labouriau (1983):

TMG =
∑

ni.ti/
∑

n (1)

onde ni é o número de sementes germinadas num inter-
valo de tempo, ti o intervalo de tempo e n o número de
sementes germinadas. O delineamento experimental foi in-
teiramente casualizado. Na análise estat́ıstica, os dados de
porcentagem de germinação foram transformados em arc.
sen. V(%G/100), a comparação de médias entre o ambi-
ente claro e escuro foi feita pelo teste de T - student a 5%
de probabilidade. Foi testada a variabilidade das médias
(ANOVA) e a comparação das médias entre as temperat-
uras foi feita através do teste Tukey HSD, também a 5% de
probabilidade.

Avaliação da longevidade e viabilidade in situ das
sementes de leucena

Para avaliação da longevidade das sementes foram enterra-
dos 120 bags (sacos de nylon lacrados), com 35 sementes de
leucena cada no solo do Parque Ecológico da Pampulha em
Maio de 2008. Cada mês foram exumados 5 bags, sendo de-
terminado de cada um o conteúdo relativo de água (CRA)
de um lote de 10 sementes e a germinabilidade de 25 se-
mentes durante 20 dias consecutivos em câmara de ger-
minação a 250C.

O conteúdo relativo de água (CRA) das sementes foi calcu-
lado de acordo com a equação 2:

CRA = [(Pi-Pf)/Pi]* 100% (2)

onde Pi (peso inicial) corresponde à massa fresca e Pf (peso
final) à massa seca obtida após secagem em estufa à 600C
durante 72h. Os dados foram submetidos à análise da
variância (ANOVA) e as médias comparadas pelo teste de
Tukey a 5 % de probabilidade.

RESULTADOS

Foi observado que a espécie mais representativa no banco de
sementes dos quadrantes demarcados na Área de Proteção
Ambiental do Parque Ecológico é a Leucaena leucocephala
(99%). Dentre as outras espécies encontradas, destacam - se
a mamona e gramı́neas. Esse fato aponta para uma baixa
diversidade de espécies na Área de Proteção, sendo mais
dif́ıcil a formação de outros nichos ecológicos, importantes
para o processo de sucessão natural da área.
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Os testes de germinabilidade mostraram que as sementes es-
carificadas de leucena são afotoblásticas e apresentam per-
centuais superiores a 80% entre as temperaturas de 15 a
35 0C. A espécie apresentou maior germinabilidade quando
submetida à temperatura de 25 0C em condições de claro
(95,6%) e de escuro (92,4%), sem diferenças significativas
(T - test=1,27, P=0,236) . Em condição de escuro a por-
centagem de germinação foi estatisticamente menor às tem-
peraturas de 15, 20 e 25 0C. A 5 0C a taxa de germinação foi
igual a zero e a 40 0C inferior a 50%, sendo o efeito da alta
temperatura maior no escuro. Os valores obtidos indicam
que para Leucaena leucocephala a temperatura ótima de
germinação foi 25 0C. Contudo, não apresentou diferença
significativa das taxas obtidas a 30 e 35 0C, tanto sob luz
cont́ınua quanto no escuro. Apesar das sementes escarifi-
cadas da leucena terem apresentado maior germinabilidade
a 250 C, o menor tempo médio de germinação (em torno de
3 dias) foi a 30 0C em ambas as condições de luminosidade.
Observou - se que o maior tempo médio de germinação
obtido foi sob condição de escuro a 10 0C e no claro a 15
0C (7 dias).

Os dados de longevidade e viabilidade do banco das se-
mentes de leucena indicaram que a maioria das sementes
manteve - se dormente durante os 12 meses de armazena-
mento em bags no solo do parque, pois a germinabilidade foi
em torno de 15% e jamais superior a 25%. Após 6 meses de
permanência no banco, mais de 20% dos lotes de sementes
dos bags exumados sofreram eventos desconhecidos, sendo
41,6% o valor máximo observado. Em alguns bags foram
registrados tegumentos e sementes deterioradas. Os meses
com maiores porcentagens de sementes que sofreram even-
tos desconhecidos coincidiram com o peŕıodo de chuvas na
região.

Um dos principais mecanismos de preservação de espécies
em bancos de sementes é a longevidade promovida pela
dormência e a distribuição da germinação ao longo do
tempo. Ela pode garantir a sobrevivência da espécie como
semente sob condições adversas, mesmo quando a vegetação
é completamente eliminada. Vários fatores internos: imper-
meabilidade da testa da semente, impedindo a penetração
de água e oxigênio, presença de inibidores bioqúımicos na
semente ou tegumento e a maturidade do embrião, e exter-
nos: teor de água e temperatura do solo, a luz e a salin-
idade, impedem que sementes germinem (Fenandez - Quin-
tanilla et al., 991; Benech - Arnold et al., 000; Perez, 2004;
Zaidan & Barbedo, 2004; Finch - Savage & Leubner - Met-
zger, 2006). Segundo Teles et al., (2000), apesar do banco
de sementes de leucena ter uma longa viabilidade no solo,
para a emergência de suas plântulas é necessário quebrar
a dormência natural das sementes, causada pela imperme-
abilidade do tegumento à água. Neste estudo o conteúdo
relativo de água (CRA) das sementes exumadas de leucena
manteve - se em torno de 7%, indicando impermeabilidade
do tegumento que manteve as semente dormentes durante
os 12 meses de armazenamento no solo.

CONCLUSÃO

Os resultados obtidos corroboraram a hipótese de que “as
sementes de Leucaena leucocephala predominam - se no

banco de sementes do Parque, com um longo peŕıodo de
dormência e quando prontas para germinarem são pouco
exigentes às diferentes temperaturas”. De acordo com Mor-
timer, (1990) e Ziller (2000) a estratégia de plantas invaso-
ras é produzir grandes quantidades de sementes por planta
que, aliada aos mecanismos de disseminação, longevidade
e dormência, possibilita sua sobrevivência em ambientes
constantemente perturbados. O estudo de longevidade do
banco de sementes da leucena está em andamento, até que
a quebra da dormência e a viabilidade das sementes supere
50%. (Os autores agradecem a FAPEMIG pelo apoio finan-
ceiro e bolsa de iniciação cient́ıfica).
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A. G. & Borghetti, F. (org.). Germinação: do básico ao
aplicado. Porto Alegre: Artmed. p. 125 - 134.
Pires, N.M.; Prates, H.T.; Pereira, I.A.; Oliveira,
R.S. & Faria, T.C.L. 2001. Atividade alelopática da
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