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INTRODUÇÃO

No nordeste do Brasil, a vegetação da caatinga é a formação
vegetacional predominante (Araújo et al., 2007a). No inte-
rior desta vegetação ocorrem muitos riachos e rios, alguns
permanentes e muitos de caráter temporário. Estes corpos
h́ıdricos possibilitam o desenvolvimento de uma vegetação
com composição floŕıstica diferenciada, conhecida como veg-
etação ciliar. Infelizmente, habitats ciliares são favoráveis
ao desenvolvimento de atividades agropecuárias e, devido
a isto, a retirada da vegetação dos ambientes ciliares da
caatinga é intensa, de forma que a situação de degradação
das áreas ciliares é drástica. Hoje, muitas das empresas
e companhias que utilizam faixas ciliares precisam elaborar
projetos para recuperação ambiental destas faixas. Entre as
perguntas existentes na elaboração destes projetos, temos:
como ocorre a germinação das sementes de espécies de áreas
ciliares?

A germinação é um processo ecofisiológico de extrema im-
portância para manutenção da diversidade, o qual consiste
no desenvolvimento das estruturas essenciais do embrião,
dando origem a uma plântula (Fenner 1985; Araújo & Fer-
raz 2003; Borghetti & Ferreira 2004; Araújo et al., 2006;
Araújo et al., 2007b). Todavia, por ser um processo ecofi-
siológico a resposta germinativa da espécie pode ser influ-
enciada pelas condições ambientais predominantes no am-
biente. Ou seja, uma espécie que ocorra em tipos vegeta-
cionais distintos pode ter alterações em sua resposta ger-
minativa em função das caracteŕısticas ambientais, sendo
importante para os projetos de recuperação conhecer a real
resposta germinativa da espécie para um maior sucesso na
produção de mudas.

OBJETIVOS

Assim, este estudo objetiva descrever a reposta germina-
tiva de quatro espécies de áreas ciliares da vegetação da

caatinga, apontando o melhor tratamento para quebra de
dormência, quando presente, e obtenção de mudas.

MATERIAL E MÉTODOS

Seleção das espécies - Foram selecionadas quatro espécies
de áreas ciliares da caatinga: Trischidium molle (Benth.)
H.E. Ireland (Fabaceae), Piptadenia moniliformis Benth.
(Mimosaceae), Albizia inundata (Mart.) Barneby & J.W.
Grimes (Mimosaceae) e Triplaris pachau Mart. (Polygo-
naceae). As duas últimas atualmente apresentam baixo reg-
istro de ocorrência na vegetação ciliar da caatinga (Ferraz
et al., 2006; Santos & Vieira 2006).

Na vegetação da caatinga, T. molle é um arbusto que
ocorre preferencialmente em solos arenosos, forma pop-
ulações abundantes e distribúıdas em moitas; P. monil-
iformis é uma árvore que também ocorre preferencial-
mente em solos arenosos, com população irregularmente
distribúıda; A. inundata é uma árvore que ocorre ex-
clusivamente nas matas ciliares, formando pequenas pop-
ulações dispersas ao longo dos cursos d’água e T. pachau
é uma árvore que ocorre preferencialmente nas faixas cil-
iares. As quatros espécies têm importância econômica di-
versificada e são exploradas pelo homem do semi - árido
(G.M. Araújo, dados não publicados). As sementes foram
coletadas diretamente de dez plantas - matrizes, eqüidis-
tantes em cerca de 15m para garantir maior variabilidade
genética. As duas primeiras espécies foram coletas em
setembro de 2007 às margens do rio São Francisco (co-
ordenadas 0253155/9006452 UTM), em Glória/Bahia e as
duas últimas em novembro de 2007 às margens do riacho
Boa Vista (coordenadas 0593623/9070594 UTM), em Flo-
resta/Pernambuco.

Beneficiamento e teste de germinação - Pós colheita, as
sementes foram beneficiadas (limpeza e separação das se-
mentes mal - formadas e/ou predadas), caracterizadas mor-
fometricamente (peso, comprimento e largura) e submetidas
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aos testes de germinação em placas de Petri esterelizadas e
forradas com papel de filtro. Os testes de germinação ado-
tados foram: 1. controle - as sementes foram colocadas para
germinar a luz e temperatura ambiente (entre 25ºC e 28ºC);
2. escuro cont́ınuo - as sementes foram colocadas para ger-
minar em placas de Petri, envoltas por saco de polietileno
preto e mantidas à temperatura ambiente; 3. escarificação
manual - as sementes foram lixadas (lixa de madeira número
100) antes de ser colocadas para germinar; 4. fotopeŕıodo de
12 horas claro/12 horas escuro à 30ºC de temperatura con-
stante - as sementes foram colocadas em placas de Petri e
levadas à estufa incubadora com fotopeŕıodo e temperatura
controlada. Em cada tratamento foi utilizado um total de
100 sementes, distribúıdas em 4 repetições de 25 sementes
cada.

Sempre que necessário, as placas de Petri foram umedeci-
das com água destilada, e monitoradas diariamente para o
registro da germinação. O critério de germinação adotado
foi o de emergência da rad́ıcula (Borghetti & Ferreira 2004;
Araújo et al., 2006).

Análise de dados - Foram calculados o percentual e ı́ndice
de velocidade da germinação (IVG) de acordo com Maguirre
(1962). Diferenças no percentual de germinação e IVG en-
tre os tratamentos foram testadas pela análise da variância,
sendo as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de
probabilidade (Zar 1996).

RESULTADOS

Em média, o comprimento das sementes variou de 0,5 a 1,0
cm; a largura variou de 0,56 a 0,59cm e o peso variou de
0,04 a 0,32g. Entre as espécies, as sementes de T. molle
foram mais pesadas e as de T. pachau apresentaram maior
comprimento.

T. molle e A. inundata apresentaram mecanismo de
dormência em suas sementes. Em A. inundata, a dormência
pode ser superada tanto pelo tratamento de escarificação
quanto pelo tratamento de fotopeŕıodo controlado, porém o
percentual de germinação tende a ser maior no último trata-
mento (78%) quando comparado ao primeiro (60%). Em T.
molle a dormência foi superada pelo tratamento de escar-
ificação mecânica, com 84% de germinação. T. pachau e
P. moniliformes apresentam sementes quiescentes com 78
e 90% de geminação no tratamento controle, respectiva-
mente. Todavia, tanto T. pachau quanto P. moniliformes
quando submetidas aos tratamentos de escarificação (74 e
93%, respectivamente) e de fotopeŕıodo (69 e 89%, respecti-
vamente) apresentam repostas germinativas similares ao do
tratamento controle.

Os ı́ndices de velocidade de germinação em A. inundata, T.
molle, P. moniliformis e T. pachau foram de 20,60; 12,97;
37,70 e 15,87, respectivamente no tratamento escarificação,
apesar do percentual de germinação nem sempre ser mais
elevado neste tratamento, mostrando que entre as espécies
P. moniliformis tem reposta germinativa mais rápida e que
a escarificação pode acelerar a reposta germinativa das
espécies, mesmo que a mesma não apresente mecanismo de
dormência ou que sua dormência seja superada por outro
tratamento.

A germinação das sementes de P. moniliformis ocorreu num
curto peŕıodo de tempo (primeiro ao sexto dia), com um
pouco mais de velocidade no tratamento de escarificação.
Em T. pachau a germinação teve ińıcio no segundo (es-
carificado) e terceiro (controle) dia, estendendo - se até o
14º dia. Em A. inundata a germinação no tratamento fo-
topeŕıodo teve ińıcio no segundo dia e estendeu - se até o
13º dia, mas a velocidade de germinação tende a ser maior
no tratamento de escarificação. E em T. molle a germinação
nos tratamentos escarificação e controle tiveram ińıcio no 2º
e 3º dia e estendeu - se até o 13º e 18º dia, respectivamente.

Discussão

A germinação de sementes é um processo ecofisiológico fun-
damental para que ocorra regeneração natural das comu-
nidades vegetais (Fenner 1985; Souza e Valio 2001; Khu-
rana & & Singh 2001). Em ambientes secos, a dormência
tegumentar é um mecanismo frequentemente utilizado pelas
espécies para evitar germinação na estação seca, após chuvas
eventuais que ocorram neste peŕıodo. Geralmente, espécies
que exibem dormência tegumentar apresentam tegumento
duro, dificultando a entrada da água. Devido a isto, este
mecanismo é considerado de grande importância na regen-
eração de áreas nativas em ambientes semi - áridos, bem
como na restauração de áreas degradadas (Khurana e Singh
2001; Cardoso 2004; Araújo et al., 2007b).
Todavia, apesar de T. pachau, T. molle e P. moniliformis ap-
resentarem tegumento duro, caracteŕıstica muito frequente
nas sementes das espécies da caatinga (Araújo et al., 2006;
Araújo et al., 2007b), apenas T. molle apresentou dormência
tegumentar, tendo em vista que os percentuais de ger-
minação nos tratamentos controle e escarificação mecânica
de T. pachau e P. moniliformis foram semelhantes (Fig.
1). Na literatura há registros de que P. moniliformis ap-
resenta mecanismo de dormência que pode ser superado
com choque térmico (Araújo et al., 2006), mas este fato não
foi confirmado neste estudo, já que esta espécie apresentou
percentual de germinação de 90% sem nenhum tratamento
prévio de quebra de dormência, indicando tratar - se de uma
espécie quiescente.
Se T. pachau e P. moniliformis são espécies que não ap-
resentam dormência, o que justificaria o fato das mesmas
apresentarem tegumento duro? Apesar da relação existente
entre dureza do tegumento e a dormência tegumentar em
ambientes semi - áridos ou com estação seca bem definida,
Araújo e Ferraz (2003) também discutem que a dureza do
tegumento, além de evitar que plântulas germinem e mor-
ram na estação seca (Araújo et al., 2007), também protege
o embrião da semente de ataques de predadores presentes
no banco do solo. Talvez, esta seja uma posśıvel explicação
para a dureza do tegumento das sementes das espécies T.
pachau e P. moniliformis, que são dispersas do meio para o
final da estação chuvosa (G.M. Araújo, dados não publica-
dos), precisando sobreviver no banco do solo durante toda
a estação seca.

CONCLUSÃO

Por fim, este estudo indica que no protocolo de germinação
das espécies estudadas, a luz e a escarificação mecânica de-
vem ser tratamentos adotados na produção de mudas de A.
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inundata e T. molle, respectivamente. Já para T. pachau
e P. moniliformis a produção de mudas pode ser feita sem
nenhum tratamento prévio de quebra de dormência. Sug-
ere - se que todas estas espécies sejam inclúıdas na lista
de espécies utilizadas para recuperação de áreas ciliares na
vegetação da caatinga.
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