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Faculdade de Ciências Agronômicas, UNESP - Campus de Botucatu
Fazenda Experimental Lageado
Caixa Postal 237
CEP: 18603 - 970 - Botucatu - SP
Telefone: (14)3811 - 7116
email: paula nakayama@yahoo.com.br

INTRODUÇÃO

No estado de São Paulo, a Floresta Atlântica é o bioma
que mais sofreu a ação do desmatamento e da degradação
principalmente de origem antrópica. Um quadro decorrente
disso é o elevado ı́ndice de fragmentação dos remanescentes
naturais, que em geral encontram - se fortemente perturba-
dos.

Dentro do bioma Mata Atlântica, a Floresta Estacional
Semidecidual caracteriza - se pela dupla estacionalidade
climática: uma tropical com peŕıodo de intensas chuvas de
verão, seguidas por estiagens acentuadas; outra subtropical
sem peŕıodo seco, e com seca fisiológica provocada pelo in-
verno (Kronka et al., , 2005). No estado de São Paulo, os
ecossistemas de Floresta Estacional Semidecidual são os que
possuem o maior grau de desmatamento e fragmentação de
habitats (Ferraz, 2006).

A perda da biodiversidade é um dos efeitos mais impac-
tantes do processo de fragmentação. Nesse contexto, é de
extrema importância a valorização da conservação e do de-
senvolvimento de pesquisas nessa área de estudos. Para
a restauração de fragmentos florestais e de outras áreas
degradadas, são necessárias pesquisas mais aprofundadas
sobre o funcionamento e estrutura desses ecossistemas trop-
icais a fim de se obter parâmetros que indiquem o melhor
manejo a ser adotado (Engel & Parrota, 2003).

Dentre os diversos processos que atuam na regeneração nat-
ural em áreas impactadas, o banco de sementes pode atuar
como reserva genética, reduzindo a probabilidade de ex-
tinção de determinadas espécies e servindo como fonte de
propágulos para a comunidade em casos de distúrbios, mu-
danças ambientais e regeneração (Siqueira, 2002).

O banco de sementes é considerado um indicador poten-
cial de regeneração dessas florestas. O banco está en-
volvido em pelo menos quatro processos nos ńıveis de
população e comunidade: estabelecimento de populações,

manutenção da diversidade de espécies, estabelecimento de
grupos ecológicos e a recuperação da floresta após distúrbios
naturais ou antrópicos (Baider et al., , 1999). Baider et
al., , (1999) também afirmam que a importância do banco
de sementes para a regeneração das florestas tropicais rela-
ciona - se ao estabelecimento de grupos ecológicos como o
das pioneiras, e com a recuperação da riqueza de espécies
arbóreo - arbustivas.

A presença de espécies em uma floresta dependerá de sua
presença tanto no banco quanto na chuva de sementes, e o
seu estabelecimento dependerá das condições do meio (Jako-
vac, 2007). Dessa forma, para o planejamento e implantação
de projetos de restauração ecológica é fundamental o con-
hecimento sobre os processos atuantes no ińıcio das fases
sucessionais, que incluem o banco de sementes (Ashby, 1987
in Jakovac, 2007).

Ainda são poucos os trabalhos existentes na literatura so-
bre banco de sementes em Floresta Estacional Semidecid-
ual. Existem alguns trabalhos publicados abordando banco
e chuva de sementes em florestas estacionais localizadas no
Rio Grande do Sul (Scherer & Jarenkow, 2006 e Araujo et
al., , 2004) e também em um fragmento de reserva munici-
pal de floresta estacional semidecidual (Grombone - Guara-
tini & Rodrigues, 2002). Martins & Engel (2007) lançam a
hipótese que nesse tipo de ecossistema o banco de sementes
do solo é menos importante na regeneração florestal do que
outros mecanismos, como a chuva de sementes.

Associado a outros estudos de regeneração natural, este tra-
balho permitirá compreender melhor a dinâmica da regen-
eração natural dos fragmentos e sua sustentabilidade. Além
disso, por ser a área de estudo vizinha a uma área exper-
imental onde estão sendo testados diferentes modelos de
restauração florestal, este trabalho será importante para a
definição de padrões para o monitoramento da trajetória su-
cessional nessas áreas, em comparação com um ecossistema
natural.
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OBJETIVOS

O objetivo do trabalho é determinar que espécies con-
tribuem na composição do banco de sementes de um frag-
mento de Floresta Estacional Semidecidual e, conseqüente-
mente compreender parte da dinâmica da regeneração nat-
ural deste fragmento florestal.

MATERIAL E MÉTODOS

Descrição do local de estudos

A área experimental situa - se na região centro - sul do Es-
tado de São Paulo, no munićıpio de Botucatu, na Fazenda
Lageado, pertencente ao campus universitário da Univer-
sidade Estadual Paulista (UNESP). As coordenadas ge-
ográficas aproximadas são de 22º50’ S e 48º24’W.

A zona é classificada como Floresta Tropical Estacional
Semidecidual (IBGE, 1993), com 1300 mm de precipitação
média anual, distribúıda principalmente nos meses de out-
ubro a março. A temperatura média anual é de 19,4ºC,
variando de 21,9ºC (janeiro) a 16,3º (julho).

A área localiza - se a 700 m de altitude, sendo ocupada por
Nitossolo Vermelho (NV), com ótima fertilidade e boas pro-
priedades f́ısicas, mas com tendência à compactação. No lo-
cal onde se encontra a mata, o solo é raso, devido à presença
de afloramentos rochosos. A área aproximada do fragmento
é de 8,1 ha, e seu estágio sucessional corresponde à fase se-
cundária (“sensu” Budowski, 1965), com dossel de cerca de
15 m de altura e com dois estratos arbóreos bem definidos.
Essa área sofreu a ação antrópica, principalmente pela agri-
cultura nos seu entorno desde o ińıcio do século XX até a
década de 1990 (Nogueira Júnior, 2000).

O fragmento é um remanescente de mata ciliar da margem
direita da calha do rio Lavapés que ainda não foi estudado
quanto à sua estrutura fitossociológica, existindo apenas um
trabalho finalizado de levantamento floŕıstico de espécies
arbóreas do fragmento (Projeto Leonardo Augusto Martins-
Iniciação Cient́ıfica da FAPESP).

Amostragem e coleta de dados

Durante a amostragem do banco de sementes foi utilizado
um coletor circular de metal com 10 cm de raio e 30 cm de
comprimento com uma alça na extremidade superior e uma
barra para empurrá - lo no solo, com base no modelo pro-
posto por Newton (2007). A superf́ıcie de base é cortante
para facilitar a penetração no solo e possui uma marcação na
altura 5 cm da base para o topo para determinar a amostra.

Foram coletadas 50 amostras de solo com a profundidade de
5 cm, removendo - se a camada superficial de serapilheira,
de acordo com recomendações de Baider et al., , (1999).
O volume coletado por amostra será de 0,015 m3 e área
de 0,031 m 2, totalizando um volume de 0,75 m 3 e uma
área de amostragem de 1,57 m 2. Os locais de amostragem
foram distribúıdos alinhadamente em duas fileiras paralelas
ao curso d’água na área de estudo, com uma distância de
cerca de 20 metros entre as fileiras e entre os pontos de co-
leta. As amostras foram retiradas uma única vez logo após
o término da estação seca (setembro de 2008).

No campo, material colhido foi armazenado em sacos
plásticos pretos para evitar incidência de luz e manter a

qualidade de germinação, sendo anotados em cada um o
local e a data de coleta.
O método utilizado foi o de germinação. As amostras foram
levadas ao Departamento de Ciências Naturais, Setor de
Ciências Florestais da Faculdade de Ciências Agronômicas
da UNESP-campus Lageado/Botucatu e cada amostra de
solo coletado foi depositada em uma bandeja plástica furada
na base, de dimensões 20 cm x 32 cm e altura de solo de
0,61328 cm, sobre areia esterilizada. O solo foi revolvido pe-
riodicamente, conforme Dalling (1994). As bandejas foram
mantidas no viveiro do departamento de Ciências Florestais
em condições ideais para a germinação.
Foram espalhadas entre as amostras 10 bandejas contendo
substrato esterilizado que serviram como grupo controle. As
espécies de plântulas que emergiram nessas bandejas foram
desconsideradas da análise, sendo consideradas como con-
taminação de chuva de sementes proveniente do local do
viveiro. Todos os demais indiv́ıduos cujas sementes emergi-
ram e produziram plântulas normais (viáveis) foram identifi-
cados e contados semanalmente durante o peŕıodo de aprox-
imadamente 16 semanas. Após a identificação e contagem,
as plântulas foram removidas para possibilitar a germinação
do maior número posśıvel de sementes viáveis. As não iden-
tificadas foram transplantadas para outro recipiente para
permitir o crescimento e facilitar a identificação posterior-
mente. Foram feitas exsicatas de indiv́ıduos de cada mor-
foespécie para a produção de um herbário de referência.
Análise dos dados

Foram utilizados os ı́ndices de diversidade de Shannon -
Wiener (H’) e de eqüidade (J) de acordo com Pielou (1975)
e Magurran (2004). Alguns parâmetros fitossociológicos
(freqüência absoluta e relativa, densidade absoluta e rela-
tiva), foram calculados para os dados, de acordo com Mar-
tins & Engel (2007).

RESULTADOS

Considerando todas as amostragens, o número total de ger-
minações foi 647 sementes, com uma densidade média de
412,10 sementes/m 2. Todas as amostras coletadas contin-
ham sementes e as quantidades por amostra variaram entre
3 e 54 sementes.
Foi encontrado um total de 33 morfoespécies nas amostras
do fragmento, sendo 15 famı́lias, 21 gêneros e 24 espécies.
Outras espécies não identificadas foram nomeadas mor-
foespécies, sendo uma identificada até famı́lia (Solanaceae)
e as demais permaneceram indeterminadas.
A forma vegetal predominante foi a herbácea, represen-
tando 63 % das espécies germinadas. As principais famı́lias
de hábito hebáceo foram: Portulacaceae (3% das espécies
encontradas e 50% das sementes germinadas), Solanaceae
(15% das espécies e 6,6% dos indiv́ıduos) e Commelinaceae
(9% das espécies e 0,8% das sementes germinadas). Dentre
as espécies encontradas destacam - se Talinum paniculatum
Jacq., cuja densidade absoluta foi de 206,37 indiv́ıduos/m
2; Cardamine bonariensis L. (21,02 ind/m 2); Phyllantus
niruri L. (19,11 ind/m 2) e Gnaphalium purpureum L. (8,92
ind/m 2).
Espécies de lianas não lenhosas também foram encontradas
como Banisteropsis oxyclada (A. Juss) B. Gates, famı́lia
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Malphiguiaceae, representando 4,6% das germinações e
Goemeria sp (famı́lia Urticaceae) com apenas um indiv́ıduo
germinado, porém as algumas identificações não foram
posśıveis, sendo assim denominadas morfoespécies 1, 3 e 4.
156 sementes deram origem a 7 táxons de espécies de hábito
arbóreo - arbustivo, representando 21,2% das espécies iden-
tificadas e 24,1% dos indiv́ıduos. A espécie mais represen-
tativa foi Trema micrantha (L.) Blume com 15,4% dos in-
div́ıduos e densidade absoluta 63,69 ind/m 2, seguida pela
espécie arbustiva Solanum erianthum D. Don com 4,5% das
germinações e densidade 18,47 ind/m 2. Cecropia pachys-
tachya Trécul., Zanthoxylum petidare A. St. - Hil & Tul.,
Piper arboreum Aubl. e Pothomorphe umbellata (L.) Miq.
foram outras espécies arbóreas germinadas. O trabalho so-
bre banco de sementes em áreas de regeneração de Baider et
al., , (2001) indicou desde 25 sementes de plantas lenhosas
germinadas/m 2 em florestas com 5 anos, até 389 semente/m
2 em florestas maduras. Neste trabalho ocorreram 99,36 ger-
minações/m 2 de espécies lenhosas, que foi de acordo com o
trabalho de Baider et al., , em função deste fragmento ser
uma floresta secundária.

O banco de sementes dessa floresta apresentou dois compo-
nentes principais: um herbáceo e outro arbustivo - arbóreo.
Muitas dessas espécies herbáceas germinadas são consider-
adas de espécies invasoras de alta capacidade de adaptação
a diferentes ambientes. Com isso pode - se inferir que têm
alto potencial reprodutivo e mecanismos eficientes de dis-
persão, justificando as altas frequências e densidades de
espécies e de indiv́ıduos de hábito herbáceo. Outra justi-
ficativa pode estar relacionada ao histórico de perturbação
pela agropecuária e à caracteŕıstica do próprio fragmento,
que é uma floresta secundária e possui áreas perturbadas
cobertas por vegetação herbácea - arbustiva e gramı́neas no
seu entorno assim como concluiu Melo et al., , (2007) em
sua publicação.

As espécies pioneiras de hábito arbóreo encontradas são co-
muns em composições de banco de sementes, como T. mi-
crantha, C. pachystachya e Piper sp, que possuem sementes
pequenas e com alta capacidade de dispersão. Estudos em
florestas tropicais mostram que espécies pioneiras têm sido
encontradas nos bancos de semente e podem representar
desde 18% até 91% do total de espécies (Garwood, 1989).

O ı́ndice de diversidade de Shannon - Wiener (H’) foi de 1,83
e a Equidade de Pielou (J) foi de 0,52. Braga et al., , (2008)
encontraram em uma floresta secundária semidecidual da
região de Viçosa, Minas Gerais, ı́ndices H’ = 2,11 e J = 0,67
considerando - os altos em relação a resultados de outros
bancos de sementes. Martins & Engel (2007) realizaram um
levantamento do banco de sementes em outros dois fragmen-
tos de floresta estacional semidecidual do munićıpio de Bo-
tucatu, encontrando, em ambos, valores maiores da diversi-
dade de Shannon - Wiener, sendo o mais elevado H’=3,08
e o mais reduzido H’= 2,44, e da equidade de Pielou, sendo
o maior J=0,734 e o menor J=0,61. Esses resultados in-
dicam que dentre as três áreas de remanescentes de floresta
de domı́nio de mata Atlântica do munićıpio de Botucatu,
pode - se supor que a mais impactada é o objeto deste es-
tudo. O banco de sementes dessa área foi provavelmente
degradado em função da fragmentação, de efeitos de borda
e de outros distúrbios passados e, assim como conclúıram

Martins & Engel (2007), ele pode não ser tão importante
na regeneração florestal quanto outros mecanismos, como a
chuva de sementes.

Para concluir esse trabalho é importante que seja realizado
um levantamento das espécies presentes no banco de se-
mentes do fragmento após a estação chuvosa, completando
assim o ciclo climático caracteŕıstico das Florestas Esta-
cionais Semideciduais. Dessa forma, será posśıvel a com-
paração entre as duas estações predominantes do ano e o
diagnóstico completo do banco de sementes da área.

CONCLUSÃO

Os resultados preliminares desse trabalho indicam que o
banco se sementes do solo dessa floresta é caracterizado
primariamente por ervas, arbustos e árvores pioneiras. As
espécies arbustivo - arbóreas representaram cerca de um
quarto do total de sementes germinadas, o que indica que a
floresta, apesar de perturbada, ainda mostra certo grau de
resiliência.

REFERÊNCIAS

Araujo, M.M.; Longhi, S.J.; Barros, P.L.C.; Brena, D.A.
Caracterização da chuva de sementes, banco de sementes do
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