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INTRODUÇÃO

A Floresta Ombrófila Mista (FOM), caracterizada pela
mistura de espécies de Angiospermas e Gimnospermas,
teve uma redução de cerca de 80% em sua área de
ocorrência natural no RS (Rio Grande do Sul, 2002).
Assim, os remanescentes florestais existentes consti-
tuem ambientes proṕıcios à condução de pesquisas com
enfoque na dinâmica destes ecossistemas, gerando in-
formações para sua conservação, manejo e restabeleci-
mento da vegetação. Neste contexto, é necessário co-
nhecer os processos regenerativos, os quais são comple-
xos e pouco conhecidos (Richards, 1998).
A forma como a floresta se regenera depende de me-
canismos que viabilizem o ingresso e o estabelecimento
de novos indiv́ıduos e espécies. As sementes apresentam
ampla variação em sua constituição e, ao atingirem o
solo, podem germinar imediatamente ou permanecerem
aguardando condições favoráveis que estimulem a ger-
minação (Vázquez - Yanes e Orozco - Segovia, 1993).
O acúmulo de sementes não germinadas, capazes de re-
crutar e assumir o lugar de plantas adultas, anuais ou
perenes, constitui o banco de sementes do solo (Baker,
1989).
A composição do banco de sementes (BS) pode refletir
o histórico sucessional da vegetação e, geralmente, as
sementes das espécies dos estádios iniciais apresentam
maior longevidade e contribuem mais para a formação
do BS. Dessa forma, esse mecanismo apresenta poten-
cial para recolonização do ambiente, caso o mesmo ve-
nha a ser alterado (Harper, 1977).

OBJETIVOS

O objetivo geral dessa pesquisa consiste em caracterizar
qualitativa e quantitativamente o banco de sementes
do solo em remanescente de Floresta Ombrófila Mista,
RS, identificando seu potencial para recomposição da
vegetação após a ocorrência de algum distúrbio.

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi realizado na Floresta Nacional de São
Francisco de Paula, São Francisco de Paula, RS, Bra-
sil. A máxima altitude encontrada na área corresponde
a 930m e o relevo varia de ondulado a acidentado.
Os solos da região são do tipo Cambissolo (Streck et
al., 008) e o clima, conforme classificação de Köppen
é do tipo Cfb (temperado) (Moreno, 1961). ¡span
style=”white - space: pre;� Os dados utilizados no
estudo foram coletados utilizando parte da estrutura
amostral do Projeto PELD/CNPq (Projeto Ecológico
de Longa Duração/Conselho Nacional de Desenvolvi-
mento Cient́ıfico e Tecnológico), que consiste de 6 con-
glomerados (1ha), sendo cada um dividido em 16 par-
celas (20 x 20m), desconsiderando 10m de bordadura.
O banco de sementes do solo foi amostrado aleatori-
amente e a 3m do centro de cada parcela, através de
gabarito de ferro (0,25m2), coletando - se os primeiros 5
cm do solo, desconsiderando a camada de serrapilheira.
A coleta foi realizada em outubro de 2008 e o mate-
rial conduzido para a casa de vegetação do Laboratório
de Silvicultura (DCFL/UFSM) com o objetivo de es-
timular a germinação. As amostras foram distribúıdas
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no interior de uma bandeja forrada com vermiculita e
dispostas, de forma aleatória, sobre bancadas cober-
tas com tela de nylon para evitar a contaminação de
propágulos externos.
A identificação e a contagem das sementes foram re-
alizadas através das plântulas germinadas, observadas
mensalmente até 180 dias após a coleta. A análise dos
dados compreendeu a composição floŕıstica, forma de
vida e densidade de sementes germinadas por metro
quadrado.

RESULTADOS

A análise dos dados demonstrou a ocorrência de 103
espécies, distribúıdas em 65 gêneros e 41 famı́lias. Aste-
raceae e Solanaceae tiveram maior representatividade,
com 31 e 12 espécies, respectivamente. A diversidade
foi de 2,98, com equabilidade de 0,64, indicando he-
terogeneidade na distribuição dos indiv́ıduos entre as
espécies, o que pode ser corroborado pelo fato de que
Commelina sp., Asteraceae (não - identificada), Cy-
perus mayenianus Kunth e Leandra regnelli (Triana)
Cogn .constitúıram, aproximadamente, 60% do total de
sementes germinadas (868 sementes m - 2), com maior
proporção no primeiro mês.
Asteraceae apresentou maior densidade de sementes
germinadas (299 sementes m - 2), seguida de Commeli-
naceae (159), Cyperaceae (119), Melastomataceae (91)
e Solanaceae (47). Quanto a forma de vida, observou -
se que as herbáceas somaram 80% do total de semen-
tes germinadas, seguidas por árvores (8%) e arbustos
(6,7%). Esta alta densidade de sementes pertencentes à
forma de vida erva, ocorre devido à mesma apresentar
muitas espécies de caracteŕıstica heliófila, fundamentais
no processo de sucessão sendo os primeiros elementos de
colonização em áreas perturbadas (Araujo et al., 004).
As espécies arbóreas e arbustivas que apresentaram
maior densidade de sementes germinadas foram: So-
lanum mauritianum Scop. (26 sementes m - 2), Ilex
paraguariensis A. St. - Hil. (20), Ilex brevicuspis Reis-
sek (14), Myrsine coriaceae (Sw.) R. Br. ex Roem.
& Schult. (12) e Zanthozylum rhoifolium (11). A boa
representatividade das mesmas no BS está relacionada
ao fato de pertencerem ao grupo ecológico das pionei-
ras e/ou secundárias iniciais, exceto as do gênero Ilex,
o que confere maior longevidade as sementes, como es-
tratégia de permanência no ecossistema, contribuindo
na recomposição da vegetação após a ocorrência de al-
gum distúrbio. No caso da famı́lia Aquifoliaceae, a que

pertencem às espécies do gênero Ilex, a sua participação
no banco de sementes do solo está associada dormência
morfológica, pela imaturidade do embrião, necessitando
um peŕıodo de baixas temperaturas e alta umidade,
para completar seu desenvolvimento (BORGHETTI,
2004) e pela dormência f́ısica. Assim, as mesmas per-
manecem no solo completando sua maturação e aguar-
dando condições favoráveis à germinação.

CONCLUSÃO

O banco de sementes do solo demonstra potencial para
colonização imediata da área após perturbações, prin-
cipalmente, com espécies herbáceas. Porém apresenta
baixa riqueza e densidade de espécies arbóreas, neces-
sitando da interação com outros mecanismos de rege-
neração, no processo de sucessão, para estabelecimento
de uma maior representatividade desta forma de vida.
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2002. 706 p. (Relatório Técnico). STRECK, E.V. et
al., Solos do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: EMA-
TER/RSASCAR, 2008. 2ed. p. 222. VÁZQUEZ - YA-
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