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ABSTRACT - (Seed dispersal and overcoming seed dormancy of Pm·kia pendu{a (Willd.) Walp. (visgueiro) in Central
Amazonia, AM, Brazil). Fruits of P pendu{a reach maturity in Central Amazon between September and November, but
remain thereafter in the tree crown for months. After the opening of the pods, the seeds remain attached to the fruits due to
a great quantity of sticky transparent resin. The seeds have an impermeable seed coat which delays germination on the soil.
Due to these caracteristics, studies were carried out to evaluate the importance of the sticky resin on seed dispersal as well
as changes in the environamental conditions, caused by human impact, on the overcoming of dormancy and the longevity
of the seeds in the soil. The results reveal that the resin desinchronizes seed dispersal, and seed shedding was observed
during a period of six months. Independent of the preservation of the vegetation, the seeds remained viable in the soil for
more than one year.
Key words: degraded areas, mature forest, serotinous species, soil seed bank

RESUMO - (Dispersao e superayao da dormencia de sementes dc Parkia pendll{a (Willd.) Walp. (visgueiro) na Amazonia
Central, AM, Brasil). Os frutos de P peJldll{a amadurecem naAmazonia Central entre setembro e novembro, pOl·em continuam
na copa das arvores por meses. Apos deiscencia das vagens, as sementes permanecem aderidas aos frutos, devido uma
grande quantidade de resina transparente e pegajosa. As sementes apresentam impermeabilidade tegumentar retardando a
germinayao no solo. Devido a essas caracteristicas, foram realizados estudos com 0 objetivo de avaliar a importancia da
resina na dinamica da dispersao das sementes e 0 efeito de alteray6es ambientais causadas pela ayao antropica, na superayao
da dormencia e, conseqiientemente, na longevidade das sementes no solo. Os resultados mostraram que a resina dessincroniza
a dispersao, distribuindo as sementes ao lango de seis meses. Independente da preservayao da vegetayao, as sementes se
mantiveram viaveis no banco do solo por mais de um ano,
Palavras-chave: areas degradadas, banco de sementes no solo, especies serotinosas, florcsta primaria

Introdu<;ao

Algumas especies de plantas desenvolveram

mecanismos para manterem suas sementes presas ao

fruto na planta-mae apos a maturayao, formando assim

um banco aereo; com isso, possivelmente, evitam as

condiyoes adversas do banco de sementes do solo

(Gutterman 1972, Cowl ing et al. 1987, Lamont 1991,
Baskin & Baskin 1998).

o tempo de retenyao das sementes no banco

acreo varia de acordo com a especie como, pOI'
exemplo: SedulI1 pulchellu/II Michx (Crassulaceae)

que retem suas sementes presas no banco aereo por
quatro meses (Baskin & Baskin 1977) enquanto,
Pinus conlorla var. lI1urrayana retarda a dispersao

por dez a trinta anos (Blumer 1910). As especies que

mantem parte ou todas as suas sementes, apos a

maturayao no banco aereo, por certo periodo de tempo,

sao chamadas de serotinosas e aquelas que dispersam

suas sementes logo apos a maturayao, nao serotinosas

(Lamont 1991). As especies serotinosas podem ser

classificadas quanta ao grau de serotinosidade em dois
grupos: i) com serotinosidade curta, quando retardam

o desprendimento das sementes por um curto periodo

de tempo; Ii) com serotinosidade longa, aquelas que

mantem as sementes no banco aereo por longo periodo
de tempo (Lamont 1991). Tres meses sao considerados
como 0 tempo minimo de permanencia das sementes

no banco aereo, para inclusao no grupo das especies

com serotinosidade curta (Baskin & Baskin 1998).
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o mecanismo desenvolvido por algumas especies
para manter suas sementes no banco aereo pode
beneficiar de varias formas as sementes como, por
exemplo: i) aumentar as chances de estabelecimento,
em habitat com alta freqiiencia de fogo; ii) garantir
sementes para 0 ana seguinte, em especies cuja
produc;ao nao ocorre anualmente; iii) reduzir a alta
densidade de plantulas e, desta forma, diminuir a
competic;ao; IV) dessincronizar a dispersao, distribuindo
as sementes ao longo do tempo e conseqiientemente,
diminuir a predac;ao; v) minimizar 0 periodo de
permanencia das sementes no solo; mantendo as
sementes no banco aereo ate que as condic;oes
ambientais de temperatura e umidade, principalmente,
se tornem favoraveis agerminac;ao (Lamont 1991).

Segundo Baskin & Baskin (1998), a
serotinosidade e uma caracteristica mais freqiiente
entre as especies que ocorrem em regioes com baixa
precipitac;ao anual (variando de 50 ate 100 mm de
chuva), principalmente em areas sujeitas ao fogo.
Geralmente, 0 grupo das serotinosas apresenta frutos
indeiscentes, duros e resistentes. Fatores abi6ticos
como 0 fogo, a chuva e a temperatura sao importantes
para romper 0 fruto e liberar as sementes. As especies
ja estudadas que apresentaram essa caracteristica,
nao dispoem de sementes com dormencia e gern1inam
prontamente ap6s a dispersao. Desta fom1a, espera
se que plantas com serotinosidade produzam sementes
que permanec;am no banco de sementes do solo,
apenas durante 0 periodo das chuvas.

Parkia pendula (Willd.) Walp. pertence afamilia
Leguminosae, subfamilia Mimosoideae; e uma arvore
de grande porte com copa larga, aplainada, perenif61ia,
mes6fila ou heli6fila, que ocorre na mata alta de terra
firme, em solo argiloso na regiao amazonica (Silva
et al. 1977) e na mata pluvial atlantica (Hopkins 1986).
E a especie de mais larga ocorrencia do genero
Parkia, encontrada na America do Sui e em parte da
America Central; no Brasil, foram encontrados
especimes na regiao norte e litoral do nordeste
(Hopkins 1986). Essa especie e recomendada para 0

plantio em areas degradadas por ser de crescimento
rapido (Loureiro et al. 1979).

Na Amazonia Central, Parkia pendula floresce
de maio a julho e frutifica nos meses de outubro a
novembro (Alencar 1998); entretanto os frutos
permanecem por alguns meses presos aos galhos das
arvores (Hopkins 1986).

A inflorescencia de Parkia pendula e urn
capitulo com pedunculo longo, pendulo, caracteristico

da especie. 0 capitulo dara origem a urn etaerio
(agregado de frutos simples, segundo a definic;ao de
Hickey & King 2000, no caso de vagens). Os frutos
sao foliculos coriaceos, deiscentes, retos e oblongos
(Barroso et at. 1999), com 10-20 cm de comprimento
e ate 25 mm de largura, contendo 10-25 sementes
(Correa 1984). As vagens sao dotadas de uma espessa
sutura adaxial ao longo da qual e produzida uma grande
quantidade de resina pegajosa que retem as sementes
maduras, ap6s a abertura das val vas (Hopkins &
Hopkins 1983, Gunn 1984). Desta fom1a, as sementes
maduras, aderidas aos frutos, sao retidas no banco
aereo.

As sementes de Parkia pendula apresentam
testa dura e impem1e8.vel que dificulta a germinac;ao
(Alencar & Magalhaes 1979, Barbosa et at. 1984,
Fowler & Bianchetti 2000), ou seja, as sementes sao
dotadas de dormencia fisica, seguindo-se a
classificac;ao de Baskin & Baskin (1998).

Devido a essas caracteristicas, foram realizados
estudos com 0 objetivo de avaliar a importancia da
resina na dinamica da dispersao das sementes de
Parkia pendula e 0 efeito da alterac;ao na vegetac;ao
primaria na superac;ao da dormencia e, conseqiien
temente, na longevidade das sementes no solo da
Amazonia Central. Informac;oes como estas,
relacionadas com a Ecologia das sementes, sao
importantes na compreensao dos processos natura is
de regenerac;ao e sucessao de comunidades, uma vez
que a semente constitui a principal forma de
propagac;ao das especies vegetais. Na Amazonia, 0

avanc;o da ocupac;ao humana da floresta gerou uma
paisagem com fisionomia em mosaico que abrange
alem da floresta primaria tipos fisionomicos como, por
exemplo: floresta secundaria (capoeira de varias
idades), pastagens e aterros de estradas de rodagem.
A compreensao do comportamento de sementes no
solo dessas areas podera contribuir na elaborac;ao de
plano de manejo da floresta primaria e em projeto de
reabilitac;ao das areas alteradas.

Material e metodos

Coleta dos frutos e montagem do experimento - Os
etaerios (15 unidades), contendo aproximadamente
sete foliculos cada, foram cortados de uma matriz
localizada na Reserva Adolpho Ducke (59°52'40"
59°58'00"We 03°00'00"- 03°08'00"S) e pendurados
sob uma arvore de copa grande (Mangifera sp.),
localizada no Campus do Instituto de Pesquisa da
Amazonia (INPA). Sob cada etaerio foi colocada
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uma bandeja, de forma que todos os frutos e sementes
desprendidos pudessem ser coletados e removidos
diariamente para analise.

Os etaerios foram coletados em novembro de
1999 (n = 2026 sementes presas aos frutos) e em
outubro de 2000 (n = 2051 sementes presas aos frutos).
Nas duas coletas os frutos foram cortados
cuidadosamente diretamente da planta matriz, apos a
abertura das vagens, quando as sementes ja haviam
atingido a maturidade (avaliado por teste de
germinayao).

Foram registradas diariamente a temperatura
maxima e minima e a precipitayao. Acada 15 dias, no
periodo de setembro de 1999 a maryo de 2002,
regisb"aram dados fenologicos da arvore, da qual foram
colhidos os etaerios para esses estudos.

Avaliayao dos frutos e sementes - Diariamente foi
determinada a quanti dade de frutos e sementes
retirados das bandejas, sob cada etaerio. As sementes
foram classificadas em duas categorias: i) sementes
duras; ii) sementes nao duras. Considerou-se como
sementes nao duras, aquelas germinadas, embebidas
ou mortas (embebida podre).

Determinayao do teor de agua das sementes - Apos a
classificayao, uma amostra de 20% das sementes
duras retiradas das bandejas foi utilizada para
determinar 0 teor de agua. Para isso, inicialmente as
sementes foram pesadas em balanya com precisao
0,001 g e em seguida, colocadas em estufa regulada
a 105°C, nao ventilada. A cada 24 horas, as sementes
foram levadas para um dessecador com silica gel e
apos resfriamento, pesadas em balanya anaJitica. Esse
procedimento foi repetido ate ser obtido peso
constante. Os resultados de teor de agua foram
expressos em percentuais, com base na massa da
materia fresca.

Avaliayao da viabilidade das sementes duras - Com
uma amostra de 100 sementes (4 repetiyoes de 25
unidades), foi determinada a viabilidade das sementes
duras. Para isso, foram efetuados os seguintes
procedimentos: as sementes foram submetidas a
tratamento pre-germinativo com perfurayao com
agulha quente na regiao mediana das sementes,
seguindo-se a metodologia de Stubsgaard (1986) e
foram posteriormente imersas por 6 horas em agua
destilada (perfodo previamente determinado pela curva
de embebiyao) e semeadas em areia umida sob
condiyoes de viveiro (temperatura maxima = 37°C e
temperatura minima = 21°C).

Permanencia das sementes enterradas no solo - Os
experimentos de campo foram conduzidos em quatro
ambientes na Amazonia Central, com niveis de
alterayao diferenciados: floresta (floresta primaria de
terra firme, com dossel em tomo de 30 a 35 metros
de altura), capoeira (floresta secundaria, com dossel
nao ultrapassando 2 metros de altura), aterro (criado
pela construyao de estrada de rodagem) e areal (criado
em area de campina apos remoyao da vegetayao e
explorayao da areia). 0 aterro e 0 areal sao areas
intensamente perturbadas pela ayao antropica, nao
possuem cobertura vegetal e a camada superficial do
solo foi total mente removida. 0 solo da floresta, da
capoeira e do aten"o e classificado como Podzolico
Vermelho Amarelo de textura argilosa. Para cada
ambiente [oram escolhidas tres areas (com historico
de alterayao semelhante) com pelo menos II km de
distancia entre elas, perfazendo um total de 12 areas.

Em cada area foram enterradas, a 5 em de
profundidade, 18 bolsas de nailon com 2 mm de malha,
contendo 32 sementes em cada uma. As bolsas [oram
dimensionadas de forma que as sementes, quando
enterradas, deixassem um espayo entre elas de duas
vezes 0 seu diametro. Apos 1,3,6, 12, 18 e 24 meses,
3 bolsas foram retiradas de cada area para avaliayao.
Logo apos a remoyao, as bolsas foram acondicionadas
em sacos plasticos, guardadas em caixas de isopor
lacradas ate a analise no laboratorio.

Em cada area, foi instalado um pluviometro 1
metro acima do solo e [oi enterrado (a 5 em de
profundidade do solo) um termometro de maxima e
minima, ambos monitorados a cada 15 dias.

Os trabalhos de campo foram realizados de
maryo/abril de 2000 (epoca chuvosa na regiao) a
maryo/abriJ de 2002 (24 meses).

Neste experimento, [oram utilizadas sementes
coletadas em oito pontos, distantes entre si de pelo
menos 10 km, localizados na Amazonia Central.

Antes das sementes serem enterradas nos quatro
ambientes, verificou-se a dureza da testa (todas foram
enterradas com a testa dura), 0 teor de agua e a
viabilidade das sementes, utiJizando a mesma
metodologiaja descrita acima.

Analise das sementes apos enterramento no solo 
No laboratorio, as tres bolsas de naiJon de cada area
foram abertas e 0 conteudo misturado [ormando uma
so amostra. Na primeira triagem as sementes foram
classificadas em quatro categorias: sementes
germinadas (testa nao dura), sementes aparentemente
dormentes (testa dura) e sementes mortas (embebida
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podre) e desaparecidas.
Das sementes classificadas como aparentemente

dormentes, foram separados 20% para determinar 0

teor de agua e 0 resultado comparado ao obtido da
amostra testada antes do entelTamento, para avaliar
a impermeabilidade da testa. 0 restante das sementes
foi utilizado para testar a viabilidade (germinayao) da
amostra, para determinar 0 percentual de sementes
dormentes durante 0 tempo que permaneceram no
solo.

Analise dos dados - Foram realizadas analises de
cOITelayao para avaliar a relayao entre a precipitayao
e 0 numero de sementes desprendidas dos etaerios e
a relayao entre a temperatura maxima e 0 numero de
sementes desprendidas.

o percentual das sementes dormentes, que
permaneceram no solo nos quatro ambientes testados
(a cada coleta), foi calculado considerando 0 numero
total de sementes aparentemente dormentes contidas
nas bolsas de nailon antes e apos 0 enterramento e 0

resultado dos testes de genninayao da amostra obtida
a cada periodo de coleta.

%SD = (%SG)(%SAD), onde
100

%SD = Percentual de Sementes Donnentes obtido a
cada coleta (1, 3, 6, 12, 18 e 24 meses enterradas);
%SG = Percentual de Sementes Germinadas (testes
de viabilidade da amostra obtida a cada coleta)
%SAD = Percentual de Sementes Aparentemente
Dormentes

As variayoes dos percentuais das sementes
dormentes durante 0 tempo em que elas
permaneceram enteITadas no solo da floresta primaria,
capoeira, atetTO e areal foram avaliadas pOl' regressao
exponencial.

A analise de variancja (ANOYA) foi utilizada
para avaliar a longevidade das sementes entre os
ambientes. Considerou-se diferenya significativa entre
os ambientes para a longevidade (tempo de
permanencia no solo), quando a probabilidade foi menor
ou igual a 0,05 (P ~ 0,05).

Resultados e Discussao

Registros de precipitayao, efetuados durante 15
anos (1965-1980), nos arredores de Manaus (Reserva
Florestal Adolpho Ducke), mostraram uma variayao
anual de 1.322 mm (1966) a 2.904 mm (1968). A
maior incidencia de chuvas foi verificada entre

dezembro e maio (226-330 mm) e a menor ocolTencia
entre os meses de agosto e novembro (83-165 mm)
(Marques Filho et al. 1981). Dados de precipitayao,
obtidos no Campus do INPA, entre novembro 1999 e
abril2000 e outubro de 2000 e abril de 200 I, seguiram
os mesmos padroes dos apresentados pOl' Marques
Filhoetal. (1981).

Estudos fenologicos realizados na Reserva
Ducke, observando 80 especies arboreas mostraram
que cerca de 48% das especies frutificam na estayao
considerada seca, entre agosto e novembro e Parkia
pendula foi incluida nesse grupo (Alencar 1998).
Observayoes fenologicas efetuadas entre setembro
de 1999 e maryO de 2002 na arvore de P pendula, de
onde foram retirados os etaerios para esse estudo,
mostraram que a florayao ocorreu entre junho e julho;
os frutos amadureceram em cerca de tres meses, e a
deiscencia do fruto ocorre no final de setembro e
inicio de outubro (na epoca seca).

Permanencia das sementes no banco de sementes
aereo - Nos dois anos de observayoes, cerca de 70%
das sementes de P pendula desprenderam-se dos
etaerios no intervalo de outubro a dezembro (epoca
seca). 0 restante (30%) das sementes foi liberado
aos poucos de janeiro a maryo, ou seja, no periodo
chuvoso (figura I). Desta forma, 0 tempo necessario
para que todas as sementes de P pendula saissem
do banco aereo foi de aproximadamente seis meses.

Se tres meses forem considerados como 0
periodo minimo de retardamento de desprendimento
das sementes para caracterizar uma determinada
especie com serotinosidade curta (Baskin & Baskin
1998), P pendula pode ser incluida nesse grupo.

A classificayao dessa especie nesse grupo precisa
ser resguardada, uma vez que os etaerios foram
coletados de uma so arvore. Entretanto, vale ressaltar
que a presenya da resina no fruto e uma caracteristica
da especie (Hopkins & Hopkins 1983, Gunn 1984),0
periodo de frutificayao (Alencar 1998) e 0

comportamento de manter as sementes presas it planta
mae, apos a deiscencia dos frutos maduros (Hopkins
1986), ja foram descritos por outros autores. Porem,
este e 0 primeiro trabalho com resultados
experimentais e que sugere a inclusao de P pendu/a
no grupo das serotinosas.

Em testes realizados para detenninar a viabilidade
das sementes de P pendula sem tratamento pre
germinativo, sob condiyoes de laboratorio, foi
constatado que, apos 79 dias, apenas 58,5% das
sementes conseguiram emitir a radicula (Alencar &
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Figura I. Desprendimento das sementes de Parkia pe/ldu/a das vagens em 1999 (n = 2026) e 2000 (n = 205 I).

Magalhaes 1979). Outros testes de germinac;ao com
sementes recem-coletadas com e sem tratamento pre
germinativo para superar a dormencia fisica,
utilizando-se como substTatos areia e argila mostraram
indice maior ou igual a 62% em tempo medio de 12 e
14 dias para aquelas com tratamento e de 262 e 245
dias para as nao tratadas (Prado-Oliveira 2003),
comprovando a existencia da dormencia nas
sementes.

Como descrito acima, as especies ja identificadas
como serotinosas, nao disp6em de sementes com
dormencia e germinam prontamente ap6s a dispersao,
o que diferencia P pendula do grupo. Entretanto, pela
dcfinic;ao de Lamont (1991) a serotinosidade esta
relacionada acaracteristica de algumas especies de
manterem parte ou todas as sementes, pOl' certo
periodo de tempo no banco aereo ap6s a maturac;ao e
nao pela presenya ou ausencia de dormencia na
semente. Assim, 0 fato de P pendula produzir
sementes dormentes nao descarta a sua inclusao no
grupo das serotinosas.

a literatura pertinente, nao foi encontrado
registro anterior de especie serotinosa na floresta
tropical umida, provavelmente, este e 0 primeiro estudo
com essencia desse ambiente.

frutos, adere as sementes as vagens com muita firmeza
e mesmo seca, nao perde a capacidade de aderencia.
POl'em, com a incidencia das chuvas, essa goma vai
se diluindo e aos poucos desaparecendo das vagens
permitindo a liberayao das sementes.

A cOITelayao entre a quantidade acumulada de
sementes desprendidas e a quantidade acumulada de
chuva mostrou dois regimes de dispersao: 0 primeiro
[oi mais intenso e durou 8 semanas ap6s a abertura
das vagens, ou seja, entre os meses de outubro e
novembro (I' = 0,988 e a inclinayao da curva foi de
4,09) e 0 segundo regime foi mais lento distribuindo
as sementes pOl' quatTo meses (I' = 0,96 e inclinayao
de 0,29). Esses resultados corroboram com a hip6tese
de que a chuva influencia na distribuiyao das sementes
de P pendula. 0 mesmo efeito nao foi revelado
quando aplicada a analise de correlayao entre a
temperatura (maxima e minima) e 0 numero de
sementes desprendidas dos etaerios.

Um outro fato importante observado foi que a
disposic;ao das vagens nos etaerios (figura 2) dificulta
o contato direto da agua da chuva com a resina,
prejudicando 0 processo de diluiyao da mesma, 0 que
contribui tambem para retardar a dispersao das
sementes.

Desprendimento das sementes do banco aereo - A
precipitayao e a temperatura sao fatores ambientais
que podem promover a dispersao das sementes que
cstao rctidas no banco de semente aereo (Baskin &
Baskin 1998).

Durante os estudos com Parkia pendula, foi
observado que a resina transparente, presente nos

Viabilidade e teor de agua das sementes desprendidas
dos etaerios - A avaliac;ao final das sementes
desprendidas dos etaerios mostrou que a maioria das
sementes (84 a 86%) apresentou testa dura com teor
de agua variando de 9 a 18% e 0 teste de germinayao
revelou indices de 68 a 66%. Apenas 9% das sementes
ja sairam embebidas do banco aereo (com 0 processo
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Figura 2. Disposi9ao dos frutos de Parkia pel/clula no etaerio de
vagens.

germinativo bastante avanc;ado) e 5-7% delas ja foram
dispersas mortas (deterioradas).

o mecanismo de manter as sementes no banco
aereo pode beneficiar P. pendula de varias formas
como, por exemplo, retardando 0 desligamento de
suas sementes da copa, grac;as a presenc;a da resina
do fruto, e permitindo a dessincronizac;ao da
dispersao e conseqUentemente menor predac;ao de
suas sementes e pHintulas, conforme mencionado por
Lamont (1991).

Os resultados obtidos neste trabalho, com Parkia
pendula, sugerem que esta especie de porte arb6reo,
apresenta duas estrategias de sobrevivencia: uma parte
de suas sementes e dispersa com tegumento
permeavel ou rompido, permitindo 0 estabelecimento
imediato, no infcio da estac;ao chuvosa, aumentando
as chances de sobrevivencia; outra parte fica retida
no banco aereo e a grande maioria ira integrar 0 banco
de semente do solo.

Permanencia das sementes enterradas no solo 
Enterramento das sementes no solo da floresta

primaria e em tres areas com diferentes graus de
alterac;ao.

Estudos com sementes enterradas mostraram que
a longevidade no banco de sementes do solo esta
diretamente relacionada com as propriedades
fisiol6gicas das sementes e com as condic;6es
ambientais a que elas estao sujeitas (Garwood 1989).

A analise dos dados de precipitac;ao obtidos de
abril de 2000 a marc;o de 2002, na floresta primaria,
capoeira, aterro e areal mostrou que 0 periodo de maior
precipitac;ao, em todos os ambientes testados, seguiu
o padrao daquele encontrado por Marques Filho et al.
(1981), ou seja, os meses de maior precipitac;ao foram
registrados entre dezembro e maio. Entretanto, nos
dois anos de observac;6es, somente no mes de agosto
de 2002, foi registrada precipitac;ao abaixo de 100 mrn.
Desta forma, 0 perfodo seco ficou restrito a urn mes,
nesses dois anos.

A temperatura minima mensal, a cerca de 5 em
de profundidade do solo, no perfodo de observac;ao
(abril de 2000 a marc;o de 2002), apresentou poucas
variac;6es e situou-se entre 20-24 °C nos quatro
ambientes estudados. Porem, verificou-se urn efeito
grande da vegetac;ao sobre a temperatura maxima
mensal. Na floresta, a vegetac;ao densa manteve a
temperatura maxima entre 26 ° e 30°C e nas areas
alteradas, com pouca ou nenhuma vegetac;ao, a
temperatura maxima do solo, a 5 em de profundidade,
foi mais elevada e mostrou uma variac;ao entre 34 e
50°C.

No que se refere as condic;6es ambientais a que
as sementes de Parkia pendula foram submetidas
no solo, pode se dizer que, na floresta, a variac;ao da
temperatura diurna foi bastante reduzida, em
comparac;ao com as areas alteradas. 0 solo da
capoeira apresentou uma grande variac;ao na
temperatura diurna e alem disso, como mostrado em
outro estudo (Santos & Crisi 1981), a ac;ao microbiana
e mais elevada do que na floresta. Nos ambientes
aterro e areal tambern foram registradas grandes
variac;6es de temperaturas e, embora nao se tenha
encontrado dados que comprovem essa suspeita, esses
ambientes possivelmente apresentam ac;ao rnicrobiana
do solo menor que na floresta e capoeira, devido a
falta de materia organica depositada no solo. Desta
forma, aterro e areal distinguem-se principalmente
devido ao tipo de solo.

Estudos realizados com sementes de especies
tropicais enterradas em bolsas de nailon sugerem que
somente aquelas especies cujas sementes tern
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requerimento de luz e/ou regime de temperatura e com
envoltcrio impermeavel podem sobreviver enterradas
no solo das florestas tropicais pOI' urn determinado
periodo de tempo (Vazquez-Yanes & Smith 1982,
Perez-Nasser & Vazquez-Yanes 1986, Orozco
Segovia & Vazquez-Yanes 1990, Vazquez-Yanes &
Orozco-Segovia 1994, Dalling et af. 1997, Teketay &
Granstrom 1997).

Como ja foi discutido acima, P pendula produz
sementes com dormencia fisica e apes a dispersao a
maioria ira integral' 0 banco de semente do solo ate
que haja superayao da dormencia ou morte das
mesmas. Os fatores ambientais sao importantes para
promover essa mudanya no estado de dormencia das
sementes no solo (Vazquez-Yanes 1974, Villier 1975,
Bewley & Black 1994, Baskin & Baskin 1998). Em
areas de floresta com solo desnudo (areas abertas),
dentre outros fatores abicticos, a flutuayao diurna e a
temperatura alta tern estimulado a gerrninayao em
sementes com envoltcrio duro (Vazquez-Yanes 1974).

o presente estudo, durante os tres primeiros
meses (periodo chuvoso) cerca de do is teryos das
sementes de P pendula permaneceram com a testa
dura (aparenternente dormentes) em todos os
ambientes testados. Entretanto, no decimo segundo
mes apes um cicIo chuvoso/seco/chuvoso, apenas a
floresta e a capoeira mantiveram mais que 30% de
sementes duras, No final do segundo cicIo, nao restava
praticamente nenhurna semente dura. Possivelmente
a variayao da temperatura e a umidade do solo
(causadas pela chuva), podem tel' promovido a

fragrnentayao da testa dura.
Sabe-se que nem todas as sementes com testa

dura encontram-se realrnente dormentes. POI' essa
razao foram realizados testes de germinayao com as
sementes aparentemente dormentes. Os resultados
das avaliayoes de viabilidade das sementes duras
(aparentemente dormentes), antes e apes serem
enterradas nos ambientes escolhidos, mostraram que
o fndice de sementes dormentes, que antes era de
80-90% foi reduzido praticamente pela metade
(figura 3) logo nos primeiros tres meses de
experimento. No prirneiro ano, no solo, cerca de
80-85% das sernentes sofreram mudanya no seu
estado de dormencia e desapareceram do solo. A
diminuiyao do percentual das sementes dormentes no
solo resultou em exponencial com 1'2> 0,6 (tabela 1),
fndice considerado significativo.

As sementes de Parkia pendufa apresentaram
comportamento semelhante em todos os ambientes
testados (tabela 1), permanecendo pOI' mais de um
ano no solo (figura 3),

A eliminayao das sementes do banco do solo nao
esta relacionada apenas asuperayao da dormencia e
a conseqiiente germinayao, a morte delas tambern
influencia nO desaparecimento do solo (Simpson et al.
1989). Assim, possivelmente, as condiyoes adversas
dos ambientes alterados podem tel' proporcionado a
superayao da dormencia e/ou a morte das sementes
de P pendula, acelerando a safda delas do solo. Na
floresta, nao ocorreram grandes variayoes diumas na
temperatura e na umidade do solo e provavelmente, a
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Figura 3. Longevidade das sementes PG/'kia pendula no solo da floresta e em tres areas com diferentes graus de intervenyao antropica.
Acompanhamento efetuado entre abril de 2000 a maryo de 2002.
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Tabela I. Equac;:6es das regress6es da germinabi Iidade das sementes de Pat'kia pendula que se mantiveram dormentes, apos periodos (I,
3,6, 12, 18,24 meses) de enterramento no solo, em percentagem, Germinabilidade das sementes (Y), Tempo de exposic;:ao as condic;:6es
do solo da floresta e de tres areas com diferentes graus de intervenc;:ao (x). Analise de varifmcia (ANOVA) da germinabilidade das sementes
(%) de P pelldula entre os ambientes (Floresta, Capoeira, Aterro e Areal). Considerando diferenc;:as significativa para P ~ 0,05

Ambientes

Floresta
Capoeira
Aterro
Areal
Analise de variancia

Equac;:ao

y = 101 ,05e-O.2702x
y = 107,34e-o.2212x
y = 95,26e-O.2853x
y = I 02,22e-O.251 Ix

0,8108
0,7704
0,7858
0,8085
0,924

df

3

F

0,040

P

0,989

testa tenha se rompido grayas aayao da umidade do
solo e dos microorganismos.

De urn modo geral, a permanencia das sementes
no solo pode ser apenas sazonal (banco de sementes
transit6rio) ou podera se prolongar pOl' urn ana ou
mais (banco de sementes persistentes) (Thompson
& Grime 1979). Seguindo-se essa classificayao,
P pendula pode ser inserida no grupo de especies
com sementes persistentes no solo da floresta,
capoeira, aterro e areal, uma vez que elas se mantern
pOl' mais de urn periodo sazonal. Entretanto, se for
considerado 0 tempo de permanencia e a quantidade
de sementes que continuam no banco aereo e no
solo, pode-se dizer que na Amazonia Central a
disponibilidade de sementes dessa especie para 0

processo de regenerayao e temporaria, ja que a maior
parte del as desaparece antes da pr6xima
frutificayoes, ou seja, no intervalo entre frutificayoes
consecutivas (figura 3).

Os estudos desenvolvidos utilizando-se sementes
enterradas em bolsas de nailon em solo de florestas
tropicais umidas tern mostrado grande variayao no
tempo de permanencia no solo entre as especies
(Vazquez-Yanes & Smith 1982, Perez-Nasser &
Vazquez-Yanes 1986, Orozco-Segovia & Vazquez
Yanes 1990, Vazquez-Yanes & Orozco-Segovia 1994,
Viera 1996, Dalling et al. 1997). Portanto, torna-se
imprescindivel a realizayao de pesquisas que busquem
entender a dinfltl1ica das sementes no solo visando 0

desenvolvimento de metodos de manejo adequados
para a recuperayao de areas degradadas.

Os estudos conduzidos nos levaram a concluir
que: i) a resina presente no fruto provavelmente
contribui na dinamica da dispersao, favorecendo a
dispersao de sementes ao longo de seis meses;
Ii) P pendula apresenta como estrategias de
regenerayao natural tanto a germinayao imediata de
sementes nao dormentes, no inicio da epoca chuvosa,

como a dispersao de sementes dormentes que
permanecerao no solo pOl' mais de urn ano,
independente da alterayao na vegetayao primaria e
iii) na Amazonia Central, a disponibilidade da maior
parte do banco de sementes aereo e do solo de
P pendula e inferior ao intervalo entre frutificayoes
consecutivas.
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