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INTRODUÇÃO

Os ecossistemas florestais brasileiros há muito têm sido sub-
metidos à ação antrópica intensiva. Essa situação cŕıtica é
bastante evidente em florestas estacionais semidećıduas do
estado de São Paulo. Tal cenário tem gerado a redução
acelerada da área de florestas do Planalto Paulista e a
diminuição da diversidade de espécies. A taxa de redução
em área de ecossistemas naturais não tem acompanhado o
ritmo de produção cient́ıfica a respeito da identidade e in-
terações dos organismos, além da elaboração de estratégias
que visem sua conservação e manejo [6].

Nesse aspecto, o conhecimento das caracteŕısticas ecológicas
de comunidades vegetais nativas, que se relacionam ao en-
tendimento de seus padrões de dinâmica de sucessão se-
cundária, além da ecofisiologia de sementes florestais para
restaurar ou enriquecer áreas degradadas, é importante para
aumentar e manter a riqueza e diversidade estrutural e fun-
cional de florestas plantadas, de acordo com os paradigmas
atuais da restauração ecológica: a sustentabilidade da co-
munidade em longo prazo [5].

Experimentos que descrevam os mecanismos ecofisiológicos
e testes de qualidade são fundamentais para atingir as metas
da restauração. Assim, o estudo da quebra de dormência
de sementes, além de fornecer dados sobre a autoecologia
de espécies nativas, que ainda é escasso [8], é essencial para
estabelecer os protocolos de germinação de sementes, con-
siderando, especialmente, a uniformidade na germinação e
no crescimento de plântulas.

No caso de Schizolobium parahyba (Vell.) S.F. Blake
(Leguminosae-Caesalpinioidae), o “guapuruvu”, as se-
mentes apresentam dormência devido à impermeabilidade
do tegumento à água. S. parahyba é considerada pioneira, de
crescimento rápido, ciclo de vida relativamente curto, pouca
exigência em relação a condições edáficas; necessita de ele-

vadas quantidades de luz e temperatura para germinação e
crescimento [3]. Por isso tem sido amplamente utilizada em
programas de reflorestamentos de áreas degradadas [11].

Esse experimento avaliou durante um mês, a qualidade de
lotes de sementes de S. parahyba por meio de testes de que-
bra de dormência, germinação, teor de água, médias de
crescimento e de mortalidade, considerando o tempo de ar-
mazenamento de diferentes lotes de sementes. Quantificar
dados sobre o sucesso da germinação e sobrevivência de
plântulas, além de oferecerem inferências sobre ecofisiologia,
podem melhorar a eficiência da germinação em larga escala.
Experimentos dessa natureza são passos preliminares e in-
dispensáveis para proposição de protocolos precisos de ben-
eficiamento de sementes e de mudas, visando otimizar de
práticas de manejo em projetos de restauração de florestas
degradadas.

OBJETIVOS

Responder às questões: i) Qual o melhor tempo de imersão
em água para a quebra de dormência de S. parahyba em
relação ao tempo de armazenamento das sementes?; ii)
Quais suas respectivas taxas de germinação para cada
tempo de imersão da quebra de dormência?; iii) Qual a taxa
de crescimento para cada tempo de imersão para a quebra
de dormência?; iv) Qual a menor taxa de mortalidade em
relação ao tempo de imersão para a quebra de dormência?;
v) O teor de água presentes nas sementes sofre alterações,
considerando o tempo de armazenamento das sementes?

MATERIAL E MÉTODOS

Delineamento experimental
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O experimento foi realizado nas dependências do Depar-
tamento de Biotecnologia Vegetal (DBV) do Centro de
Ciências Agrárias (CCA), Universidade Federal de São Car-
los (UFSCar), Campus de Araras, SP. Foram adquiridos três
lotes de sementes de S. parahyba: “Lote 1”, coletadas nos
meses de junho e julho de 2008 nos munićıpios de Catan-
duva, Ribeirão Grande, Laranjal Paulista e São João da
Boa Vista, SP; “Lote 2”, coletadas em maio e junho de
2008 em São José do Rio Pardo, SP e “Lote 3”, coletadas
entre junho e agosto de 2007 em fragmentos florestais da
região de em Araras, SP. Para cada lote foram utilizadas três
repetições de 25 sementes para cada tratamento de quebra
de dormência, com diferentes tempos de imersão em água.
As médias foram avaliadas pelo Teste de Tukey com ńıvel
de 5% de significância.

Os testes de quebra de dormência foram realizados no Lab-
oratório de Microbiologia Agŕıcola e Molecular (LAMAM)
do CCA, com água fervendo. As sementes permaneceram
imersas nos tempos de dois, quatro, seis e oito minutos.
O volume de água utilizado para quebra de dormência foi
quatro vezes maior que o volume da semente. As sementes
foram medidas em comprimento, largura e espessura, para
estabelecer seu volume médio. Após a fervura, as sementes
permaneceram na mesma água por 48 horas. Depois, foram
transferidas para bandejas de germinação de isopor com
substrato de areia e alocadas em casa de vegetação. As
médias de germinação e crescimento foram verificadas sem-
analmente durante um mês, medindo - se o diâmetro do colo
e a altura das plantas. Para o teste do teor de água, foram
feitas três repetições por lote. Cada repetição continha 15
sementes, que foram cortadas ao meio com serra manual,
e dispostas em placas de Petri durante três horas em est-
ufa a 1350C. A porcentagem de água foi obtido a partir do
“método de alta temperatura” [12]:

TA% = [(PU-PS) / (PU-T)] * 100

Onde TA% = porcentagem do teor de água; PU = peso
úmido; PS = peso seco; e T = tara.

RESULTADOS

Para o “Lote 1”, as médias de germinação de 75 sementes
(para cada tempo de imersão) após quebra de dormência
foram significativas nos tempos de dois (16,33 ± 1,04) e oito
minutos (8,33 ± 2,65). Para o “Lote 2” o tratamento de dois
minutos (16,67 ± 2,08) diferiu dos tratamentos de seis (8,0
± 1,73) e oito minutos (8,0± 2,66). O “Lote 3” não apresen-
tou quaisquer diferenças significativas quanto às médias de
germinação em função do tempo de fervura. Os resultados
diferiram dos de Bianchetti & Ramos (1981), onde o tempo
de dois minutos de fervura apresentou menor ı́ndice de ger-
minação (54%), enquanto que a imersão em dez minutos
proporcionou maior porcentagem de germinação (88,3%). A
porcentagem de germinação desse experimento não atingiu
resultados superiores a 67%. Talvez, esse resultado possa ser
atribúıdo à variação intraespećıfica quanto à impermeabili-
dade do tegumento [3] e à variação do volume das sementes
utilizadas. Por outro lado, já foram descritas elevadas por-
centagens (99%) de germinação de S. parahyba com imersão
em água a 990C durante um minuto e 83% de sucesso em
imersão por dois minutos [10]. O Lote 3 que foi armazenado

por 20 meses, apresentou menor ı́ndice de germinação. Os
Lotes 1 e 2, armazenados por quatro e cinco meses, respec-
tivamente, apresentaram os melhores resultados quanto à
germinação das sementes.

Quanto à presença de sementes duras (não - germinadas),
para o “Lote 1” houve diferença significativa entre os trata-
mentos de dois (8,67 ± 2,08) e oito minutos (16,67 ± 2,52).
Para o “Lote 2”, o tempo de dois minutos (8,33 ± 1,53) ap-
resentou diferença significativa em relação aos tratamentos
de seis (17,0 ± 1,73) e oito minutos (17,0 ± 2,65). O “Lote
3” não apresentou quaisquer diferenças significativas entre
os tratamentos. Na avaliação da mortalidade de juvenis, ao
longo de quatro semanas, não foram registradas diferenças
estat́ısticas entre os tratamentos feitos com os Lotes 1 e 3.
Para o “Lote 2”, houve diferenças para os tempos de dois
minutos (6,67 ± 0,58) em relação aos demais tratamentos:
quatro (3,0 ± 1,73), seis (1,67 ± 1,16) e oito minutos (2,33
± 0,58).

Levando esses resultados em consideração, destaca - se a im-
portância das condições f́ısicas dos locais de beneficiamento
de sementes e mudas em larga escala. Nesse caso, o manejo
deve ser realizado em ambientes protegidos, casas de som-
bra e de vegetação, onde haja controle da temperatura e
umidade adequadas à espécie, de modo que a mortalidade
dos indiv́ıduos seja reduzida ao máximo. Além de evitar o
risco de ataque de pragas. Por exemplo, a combinação de
umidade e temperaturas altas favorece o ataque de fungos,
enquanto condições de espaço f́ısico adequadas é mais uma
variável que interfere diretamente nas taxas de mortalidade
[1].

Tanto as médias de crescimento em altura quanto as médias
de crescimento em diâmetro não apresentaram diferenças
significativas nos três lotes analisados em relação aos trata-
mentos. Além do curto peŕıodo do experimento de Ini-
ciação Cient́ıfica, o fato da variação no tempo de fervura
não ter influenciado o crescimento das plântulas, pode es-
tar relacionado à dependência de outras variáveis, como
temperatura, disponibilidade de água no ambiente de ben-
eficiamento das sementes e manejo adequado dos juvenis.
Porém, as sementes foram submetidas às mesmas condições
de quantidade de água e umidade, luz, temperatura e sub-
strato durante as etapas de germinação e de crescimento.
Dada a homogeneidade planejada de condições f́ısicas, as
expectativas de resultados vão ao encontro do prinćıpio da
equivalência ecológica de populações naturais, onde todos os
indiv́ıduos têm as mesmas probabilidades de sobrevivência
e desenvolvimento, caso compartilhem as mesmas condições
(Begon et al., , 2006). Logo, é essencial que se encontre o
melhor tempo de fervura para a quebra da dormência e ofer-
ecer condições uniformes para o desenvolvimento ideal das
sementes. Tal padronização implicaria em vantagens para
viveiristas, como previsão de custos, falhas na produção,
potenciais interferências externas, entre outras variáveis.

O teor médio de água presente em três repetições de 15 se-
mentes foi de 9,66%, 7,18% e 9, 50% para os Lotes 1, 2 e 3,
respectivamente. Esses valores estão acima do padrão en-
contrado por Wielewicki et al., , (2006) para S. parahyba,
que foi no máximo de 7,3%, e por Cherobini (2006), que
variou de 7,1% a 8,2% (com exceção do ”Lote 2”). Segundo
Fogaça et al., (2004), sementes de S. parahyba têm restrições
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para liberar água para o ambiente devido a impermeabili-
dade do tegumento. A porcentagem de água em sementes é
cŕıtica quando é muito superior ou muito inferior ao padrão
descrito, situações em que a viabilidade e poder germinativo
ficam comprometidos.

CONCLUSÃO

Esse experimento viabilizou inúmeras expectativas para a
proposição de novos experimentos de curto, médio e longo,
que contribuirão com dados inéditos que vão alicerçar teo-
rias de ecologia de populações, comunidades, ecofisiologia
e de ecologia da restauração, tanto de sementes de ,S.
parahyba,quanto de sementes de outras espécies nativas, que
ainda carecem de informações semelhantes. Em curto prazo,
abriria oportunidades para a realização de mais experimen-
tos com S. parahyba e outras espécies que são muito uti-
lizadas em projetos de restauração de áreas degradas. Em
médio prazo, pode contribuir com a execução de experi-
mentos com plantio convencional de mudas, semeadura di-
reta, transplante de plântulas de áreas florestais que serão
alvo de supressão. Testes de hipóteses dessa natureza en-
contram barreiras logo na primeira etapa de execução: a
quebra de dormência para o desenrolar de atividades de
campo. Finalmente, em longo prazo, o conhecimento sobre
modos de quebra de dormência e uniformidade na quanti-
dade e nos peŕıodos de germinação e de crescimento podem
ser aplicados de forma direta em experimentos e protoco-
los para projetos de adequação ambiental e restauração de
áreas degradadas, reduzindo custos para a equipe executora
e para proprietários rurais.
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