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APRESENTAÇÃO 

Com o objetivo de promover a recuperação de áreas degradadas, o Ministério do Meio Ambiente, 

por intermédio do Departamento de Florestas (DFLOR) e do Departamento de Revitalização de Bacias 

Hidrográficas (DRB), e o Ministério da Integração Nacional (MI), por meio da Companhia de 

Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF), no âmbito do Programa de 

Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (PRSF), criaram os Centros de Referência em 

Recuperação de Áreas Degradadas (CRADs). 

Os objetivos dos CRADS estão ligados ao desenvolvimento de modelos de recuperação de áreas 

degradadas em áreas demonstrativas, à definição e documentação de procedimentos para facilitar a 

replicação de ações de recuperação de áreas degradadas e à promoção de cursos de capacitação para a 

formação de recursos humanos (coleta de sementes, produção de mudas, plantio, tratos silviculturais). 

Atualmente, existem cinco CRADs instalados na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, sendo 

um deles o CRAD/Mata Seca, com sede na UNIMONTES (Universidade Estadual de Montes Claros), 

Campus de Janaúba (MG), em parceria com a UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) e UFVJM 

(Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri). 

Além da parte administrativa faz parte da estrutura do CRAD/Mata Seca o Viveiro Escola, 

coordenado pelo Professor DSc. Luiz Henrique Arimura Figueiredo e tendo como Diretor Técnico João 

Edáclio Escobar Neto. E, em 2019 foi criado o Laboratório de Ecologia Florestal, coordenado pela 

Professora DSc. Cristiane A. Fogaça. Fazem ainda parte da equipe, acadêmicos do Curso de Agronomia, 

como bolsistas de Iniciação Científica, estagiários e orientados de Trabalhos de Conclusão de Curso. 

Na parte administrativa são realizados encontros e palestras relacionados à Recuperação de Áreas 

Degradadas, tendo como público alvo produtores rurais, alunos do ensino fundamental, médio e 

superior. 

Com relação ao Viveiro Escola, o mesmo tem como objetivo a produção de mudas de espécies 

nativas da região para a doação a comunidades, produtores rurais e prefeituras da região, visando em 

especial à recuperação de áreas degradadas e/ou sujeitas à degradação. A capacidade do Viveiro Escola é 

de 10.000 mudas.ano-1. Além da produção e doação de mudas são recebidos no local, alunos de ensino 

fundamental e médio, onde são apresentadas as espécies produzidas e a importância das mesmas, 

demonstrando a necessidade de recuperar áreas degradadas e ainda, a importância da arborização tanto 

na área rural como urbana. 

Com o intuito de reduzir as perdas de sementes coletadas na região e possibilitar maior 

conhecimento sobre o comportamento germinativo e a morfologia de espécies florestais criou-se no local 

o Laboratório de Ecologia Florestal, onde além do beneficiamento e armazenamento de sementes, 

desenvolve pesquisas sobre a morfologia de sementes, plântulas e da germinação; métodos de superação 

da dormência; padronização de testes rápidos para a avaliação da viabilidade de sementes, entre outros. 
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Assim, o presente E-book CRAD/Mata Seca – Coletânea I apresenta oito capítulos de pesquisas 

desenvolvidas sobre tecnologia de sementes e produção de mudas florestais. 

 

Luiz Henrique Arimura Figueiredo 
Cristiane Alves Fogaça 

Maria Auxiliadora Pereira Figueiredo 
Marcelo Angelo Ferreira 
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INTRODUÇÃO 

A espécie Tabebuia aurea pertence à família Bignoniaceae é comumente conhecida como para-

tudo, ipê-amarelo-do-cerrado ou caraibeira. Possui ampla distribuição no território brasileiro sendo 

encontrada em matas de galeria, mata seca, cerradão, cerrado e savanas amazônicas em vários estados 

brasileiros (Medeiros, 2011). Possui grande potencial madeireiro, além de ser utilizada em projetos de 

arborização urbana e ainda, em plantios para recuperação de áreas degradadas (Zuntini et al., 2016). 

A caracterização biométrica de frutos e sementes pode fornece informações importantes sobre a 

variabilidade morfológica e biométrica entre espécies de indivíduos em uma mesma população de plantas 

(Acchile et al., 2007). Assim, vem aumentando o número de pesquisas sobre a biometria de sementes 

florestais, pois estes são capazes de fornecer informações importantes que auxiliam no entendimento de 

fatores como dispersão e estabelecimento de plântulas de uma espécie (Rocha et al., 2014).  

O detalhamento biométrico de sementes e frutos compõe uma importante ferramenta de 

identificação de espécies fenotipicamente similares, já que táxons e componentes ambientais podem agir 

em conjunto, ocasionando o estabelecimento de diferentes padrões morfométricos em populações 

espacialmente disseminadas (Bezerra et al., 2014). Pois, segundo Rodrigues et al. (2006), a caracterização 

biométrica é importante para diferenciação da intensidade de variação das espécies relacionada a fatores 

ambientais, além das reações das populações, quando estabelecidas em outro ambiente, principalmente 

quando a espécie possui ampla distribuição geográfica e adaptação a diversos ecossistemas. 

 
1 Graduanda em Tecnologia em Gestão do Agronegócio, Paracatu, MG, Brasil. 
2 Graduando em Agronomia da Universidade Estadual de Montes Claros, Janaúba, MG, Brasil. 
3 Engenheiro Florestal, MSc. em Ciência Florestal, Porteirinha, MG, Brasil. 
4 Prof. DSc. da Universidade Federal de Minas Gerais, Montes Claros, MG, Brasil. 
5 Prof. DSc. da Universidade Estadual de Montes Claros, Janaúba, MG, Brasil. 
* Autor(a) correspondente: carmemsabotelho@hotmail.com 

https://doi.org/10.46420/9786588319741cap6
https://orcid.org/0000-0003-0921-9642
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Os estudos voltados para as variações biométricas são de fundamental importância para aumentar 

a uniformidade, melhoramento da espécie e qualidade destas sementes (Cruz et al., 2003). 

Diante do exposto, o presente trabalho objetivou avaliar as características biométricas de 

sementes de Tabebuia aurea de duas procedências. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido no Laboratório de Pesquisa em Agricultura da Universidade 

Estadual de Montes Claros (Unimontes), em Paracatu, MG.  

Foram utilizados dois lotes, sendo: Lote 1 – proveniente de matrizes localizadas no município de 

Montes Claros (MG), coletado em outubro de 2017; Lote 2 – proveniente de matrizes localizadas no 

município de Paracatu (MG), coletado em setembro de 2018.  

Ambos os lotes foram beneficiados manualmente e armazenados em embalagens plásticas 

mantidas em ambiente refrigerado, até o momento da avaliação em março de 2019. 

Para a biometria das sementes foi utilizado um paquímetro digital com precisão de 0,01 mm, 

medindo as variáveis, comprimento, largura e espessura de 50 sementes de para-tudo sem alas, escolhidas 

aleatoriamente, de cada lote. Considerou-se comprimento a medida do ápice à base da semente, largura 

e espessura a região mediana da semente. 

As características biométricas das sementes dos lotes foram analisadas mediante estatística 

descritiva (média, mediana, moda, desvio padrão e coeficiente de variação). Os dados foram classificados 

por meio de distribuição de frequência e plotados em histogramas de frequência. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Em todas as variáveis biométricas o lote 1 apresentou valores médios superiores aos observados 

para o lote 2 (Tabela 1). No lote 1, as sementes apresentaram comprimento médio de 20,30 mm; largura 

média de 15,19 mm e espessura média de 2,35mm. Já, o lote 2 o valor médio de comprimento foi de 9,44 

mm; largura 6,92 mm e espessura 1,63 mm. 

Em trabalho realizado por Salomão et al. (2002) avaliando a biometria de sementes de T. aurea, 

de procedência de Brasília (DF), obtiveram valores médios de 22,9 mm de comprimento, 17,3 mm de 

largura e 3,1 mm de espessura. Valores estes mais próximos dos obtidos no lote 1, coletado no município 

de Montes Claros. 

Estas variações observadas entre os lotes podem ser decorrentes da variabilidade genética das 

matrizes e ainda uma resposta a variações ambientais, como temperatura, precipitação pluviométrica, 

fertilidade do solo, entre outros. Pois, segundo Cruz et al. (2003), na maioria das espécies arbóreas há 

uma enorme variação em relação ao tamanho das sementes, e isto se deve a uma característica da espécie 

e que os fatores ambientais exercem grande influência sobre a espécie.  
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Tabela 1. Medidas descritivas das variáveis biométricas de sementes de Tabebuia aurea de diferentes 
procedências. Fonte: Os autores. 

Valores Comprimento (mm) Largura (mm) Espessura (mm) 

Lote 1 Lote 2 Lote 1 Lote 2 Lote 1 Lote 2 

Máximo 24,74 10,97 18,06 8,15 3,25 2,06 
Média 20,30 9,44 15,19 6,92 2,35 1,63 
Mínimo 11,80 5,90 10,89 4,98 1,59 0,98 
Moda 19,79 8,63 14,60 7,04 1,59 1,70 
Mediana 20,33 9,54 15,33 7,06 2,26 1,66 
Desvio Padrão 2,19 0,88 1,71 0,69 0,40 0,27 
CV (%) 10,80 9,27 11,28 9,97 17,21 16,27 

 

A biometria indicou que as sementes dentro de cada lote apresentaram similaridade quanto às 

dimensões, pois o desvio padrão e coeficiente de variação foram baixos. Porém, ao comparar os 

resultados biométricos entre os lotes observa-se grande diferença em todas as variáveis, como no caso 

da variável comprimento, em que as sementes do lote 1 apresentaram dimensões que variaram de 11,80 

a 24,74 mm e para o lote 2 de 5,90 a 10,97 mm. Esta diferença pode estar relacionada à resposta ambiental 

da espécie. 

Os coeficientes de variação foram baixos para as variáveis com exceção da espessura, cujos 

valores foram de 17,21% para o lote 1 e 16,27% para o lote 2. Resultados semelhantes foram observados 

por Santos et al. (2009) em trabalho de biometria de sementes de Tabebuia chrysotricha (ipê-amarelo-

cascudo), onde os coeficientes de variação foram baixos para comprimento e largura de sementes e alto 

para a espessura de sementes. Segundo estes autores, isto se deve a influência do ambiente sobre as 

variáveis biométricas, sendo esta menor sobre o comprimento e largura de sementes e maior sobre a 

espessura das sementes. 

As sementes apresentaram variação nas frequências das dimensões comprimento, largura e 

espessura, como segue na Figura 1. O comprimento da maioria das sementes do lote 1 apresentou-se 

entre 18,30 e 21,54 mm, enquanto que para o lote 2 o intervalo foi de 8,44 a 9,70 mm. Para a variável 

largura prevaleceu as classes de 16,29 a 18,08 mm (Lote 1) e 6,57 a 7,36 mm (Lote 2). Com relação a 

espessura, a maioria das sementes do lote 1 apresentaram dimensões entre 2,02 a 2,44 mm e as do lote 2 

entre 1,53 a 1,80mm.  
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Figura 1. Distribuição da frequência relativa do comprimento, largura e espessura de sementes de 
Tabebuia aurea de diferentes procedências. Legenda: Coluna A – Lote 1; Coluna B – Lote 2. Fonte: Os 
Autores. 

 

As diferenças observadas entre os lotes podem ser promovidas tanto por fatores ambientais 

durante o florescimento e o desenvolvimento, como também pode representar um indício de alta 

variabilidade genética populacional. 

 

CONCLUSÃO 

Sementes de Tabebuia aurea de diferentes procedências apresentam grande variação nas suas 

características biométricas.  
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