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RESUMO 

Nos ultimos tres anos tem sido desenvolvido no departamento de Engenharia 

Florestal da Universidade Federal da Paraiba, trabalhos com plantas de Jurema-preta 

sem aculeos, os quais apresentaram resultados que mostram a importancia deste 

fenotipo, principalmente, devido a facilidade de manejo e exploracao. Dando 

continuidade a estes trabalhos, o presente estudo teve como objetivo a avaliacao do 

comportamento da especie Jurema-preta sem aculeos com relacao ao seu crescimento 

e desenvolvimento em fun9ao das diferentes condi9oes ambientais que ocorrem na 

regiao de Patos/PB. O ensaio foi instalado na Fazenda NUPEARIDO (Nucleo de 

Pesquisa para o Semi-Arido), pertencente a UFPB-CAMPUS-VII, em uma popuk^ao 

de plantas de Jurema-preta sem aculeos ja existente na area Para avaliar o 

desempenho da especie foram utilizados os parametros, altura da planta e area 

basimetrica As avalia9oes foram feitas de tres em tres meses, sendo iniciado no mes 

de agosto de 1995 e a ultima no mes de julho de 1996. Os tratamentos constituiram-se 

dos quatro trimestres avaliados neste periodo. Os resultados mostraram que para a 

altura da planta nao houve diferen9as significativas entre os dois primeiros periodos 

avaliados, que correspondem ao periodo da esta9ao seca na regiao de Patos. As 

medias de crecimento para este parametro foram de 0,16 m e 0,19 m, no primeiro e 

segundo periodo, respectivamente. No periodo chuvoso o mesmo fato ocorreu, sendo 

que as medias foram de 0,57 m e 0,72 m , no primeiro e segundo trimestre avaliados, 

respectivamente. Ja entre o periodo chuvoso e o periodo seco, houve diferen9a 

significativa, resultando em uma media de 0,175 m e 0,645 m, respectivamente. Para 

o parametro area basimetrica, as conclusoes foram as mesmas da altura, sendo que a 

media do verao e invemo foram de 2,44 cm e 11,04 cm , respectivamente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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L INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O estoque da vegetacao nativa do Estado da Paraiba e estimado em 163,3 

milhoes-de esteres, possiveis de exploracao (SILVA, 1994)/o consumo de produtos 

florestais no Setor Industrial/Comercial do Estado da Paraiba e de 1.701.276 st/ano. 

Do universo real efetivo de consumidores estimados para este setor, 85% usam como 

energetico o Recurso Florestal e 15% outros combustiveis (FERREIRA, 1994a). Ja no 

setor Domiciliar o consumo e de 5.176.391 st/ano. No interior urbano do Estado o 

consumo energetico Florestal, em relacao a outras fontes energeticas, e de 70,8% e no 

rural, atinge um ponto mais elevado, ou seja, 93,0% (FERREIRA, 1994b). SILVA 

(1994) relata que 97% das especies utilizadas como fonte energetica, sao provenientes 

da mata nativa Esse mesmo autor salienta que na composi9ao floristica da Caatinga ha 

indicacao de que dez especies, somando-se essas as mortas e mdeterminadas, 

concentram em torno de 90% do numero de arvores por hectare e 71% a 87% do 

volume por hectare, salienta ainda que dentre essas especies azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Mimosa hostilis Benth 

tern grande participacao. 

Alem de sua abundancia na Caatinga como enfatizado acima, a especie supra 

citada e uma arvore legurninosa que apresenta alto grau de resistencia a seca, cresce 

em solos rasos, e uma das primeiras especies a se instalar em areas degradadas e, 

geralmente apresenta aculeos. 

Sobre o aspecto economico a planta em estudo e largamente utilizada como 

fonte energetica, forragem, propriedades medicinais, recupera^ao de areas degradadas 

e tambem; estudos sobre uma altemativa para extra^ao de celulose tern sido 

realizados. 

Apesar de sua indiscutivel importancia, a especie em apre9o apresenta aculeos 

que dificultam o manejo e exploracao da mesma, independentemente da finalidade de 

seu uso. Diante deste fato nos ultimos tres anos tern sido desenvolvido no 
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Departamento de Engenharia Florestal da Universidade Federal da Paraiba, trabalhos 

com plantas de jurema-preta sem aculeos. Dando continuidade a estes trabalhos, o 

presente estudo teve como objetivo a avaliacao do comportamento da especie de 

jurema-preta sem aculeos com relacao ao seu crescimento e desenvolvimento em 

fiin9ao das diferentes condicoes ambientais que ocorrem na regiao de Patos/PB. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2. REVISAO D E L I T E R A T U R A 

2.1. "JUREMAS" 

O vocabulo jurema deriva do indigenazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA yu-r-ema que significa espinheiro 

suculento (BARBOSA & OLIVEIRA, 1988). Jurema e a denominacao vulgar 

generalizada de muitas especies de Mimosa, Piptadenia e Pithecellobium, generos 

esses pertencentes as leguminosas mimosoideas. 

As especies Mimosa malacocentra Mart., Piptadenia stipulacea Ducke, 

Pithecellobium diversifolium Benth., P. dumosum Benth., P. filamentosum Benth. e P. 

parviflorum Benth sao chamadas genericamente de juremas-brancas. As dos generos 

Piptadenia e Pithecellobium possuem folhas forrageiras e sao tambem usadas para 

mouroes, estacas e lenha 

Ja as especies de Mimosa acutispula Benth., M. hostilis Benth. e M. verrucosa 

recebem a denominacao de juremas-pretas. Possuem tambem folhas forrageiras e sao 

muito utilizadas para estacas, lenha e carvao, sendo o carvao deste grupo de juremas 

mais preferido devido ao seu alto poder caiorifico (BRAGA, 1976). 

As especies de Mimosa ocorrem em quase todo o Nordeste, enquanto as dos 

outros generos ocorrem mais nas serras ou margens de cursos d'agua, recebendo 

outras denomina96es vulgares, as vezes muito localizadas. A especie Pithecellobium 

parviflorum e normalmente conhecida por canafistula-de-rio. Tambem como 

espinheiro e conhecida a especie Pithecellobium diversifolium. Jurema-de-papagaio, 
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catanduva, morosa ou amorosa e denominacao dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Piptadenia stipulacea. A verdadeira 

jurema-branca, hoje quase extinta, e a P. dumosum, 

i 2.2. JUREMA-PRETAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Mimosa hostiUs, Benth) 

A descricao botanica desta especie e feita por BRAGA (1976). O autor descreve 

as arvores desta especie, afirmando que apresenta urn porte arbustivo geralmente 

bifurcado com galhos baixos,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA alcan9ando uma altura media de 4,5 m com a idade de 5 

anos. Apresenta uma casca rugosa com fendas longitudinals pouco fibrosa e aculeos 

no caule. As folhas sao bipinadas e as flores dispostas em espigas esbranquicadas. O 

fruto e uma vagem pequena, de tegumento fino e quebradi90  quando maduro. A copa 

da arvore e relativamente densa e o diametro maximo do tronco situa-se entre 15-20 

cm. A referida especie possui urn ceme castanho avermelhado produzindo excelente 

lenha e carvao. De acordo com BRAGA (1976) seu carvao e preferido pelos ferreiros 

a quaiquer outro de origem vegetal, sendo tambem utilizada para a obten9ao de 

estacas e forragem. 

A iralizacao da jurema-preta como fonte de energia e relatado por FARIA 

(1984). Ele avaliou a especie com rela9ao as propriedades da madeira e do carvao, 

concluindo pelo grande potencial energetico desta especie, a qual supera o Eucaliptns 

grandis em muitas caracteristicas. Quantitativamente, com certeza, tambem supera o 

eucalipto no semi-arido de solos rasos e pedregosos, e muitas outras especies proprias 

da caatinga 
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A importancia da leguminosa em apreco como fonte energetica tern sido 

enfatizado tambem em outras publicacoes (MIRANDA & BARBOSA, 1992; 

BRAGA, 1976; PAULA, 1982; SILVA, 1980). 

O reconhecimento da planta como forrageira foi citado por CARVALHO 

FILHO & SALVIANO (1982). Segundo estes autores e fato conhecido que essa 

leguminosa arbustiva se inclui entre as especies que compoe a dieta alimentar dos 

animais domesticos na caatinga e, por isso, tern sido considerada uma planta 

forrageira, sendo recomendada para uso em bancos de proteinas, principalmente para 

caprinos e ovinos. 

A especie aqui tratada tern sido tambem objeto de estudo com a finalidade de 

recuperar areas degradadas. A degradacao ocorre em fun9&o principalmente dos 

processos de erosao, compactacao e salinizacao, trazendo consequencias cada vez 

mais negativas tanto do ponto de vista ambiental, como social e economico. Num 

destes trabalhos, SANTOS et al (1993), trabalhou com tres especies, sendo duas delas 

exoticas, e a jurema-preta que e nativa da regiao semi-arida Este trabalho teve como 

objetivo a recuperacao de uma area degradada no municipio de Condado-PB, no 

sentido de reestabelecer seu potencial produtivo.Os resultados mostraram que a 

especie nativa estudada apresentou um bom potencial, principalmente em termos de 

sobrevivencia e crescimento nas condi9oes de solo e clima da area em estudo. Vale 

salientar que o experimento foi conduzido em um periodo muito critico de seca na 
s 

regiao semi-arida 



SCHVARTSMAN (1926), salienta que azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Mimosa hostilis e M verrucosa tern 

tambem propriedades medico-sociais, sendo utilizadas como droga de abuso por 

certos grupos populacionais e como modismo cultural. 

Outras indagacoes com mais detalhes sobre a jurema-preta podem ser 

encontradas em SILVA (1995). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3. PLANTAS S E M ESPINHOS OU A C U L E O S 

Trabalhos envolvendo plantas sem espinhos ou aculeos tern sido objeto de 

estudos em varias institui9oes, principalmente aquelas localizadas na regiao Nordeste. 

Dentre as plantas mais citadas estao a algaroba (Prosopis juliflora (SW) D.C.), 

sabia (Mimosa caesalpinifolia, Benth), favela (Cnidoscolus phyllancanthus (M. Arg.) 

Pax et K. Mofim), mandacaru (Cereus jamacaru, D.C. ) e a especie tratada neste 

estudo. Vale salientar que todas estas especies sao largamente utilizadas no semi-arido 

e a utilizacao destas plantas com este fenotipo tern suas vantagens sobre varios 

aspectos. 

Um destes aspectos, alem da facilidade de manejo e exploracao, e abordado 

pelo Centro Nacional de Caprinos da EMBRAPA - Sobral -CE. Procurando uma 

alternativa para resolver o problema do periodo seco na regiao semi arida 

Pesquisadores deste Centro, testaram plantas que suportam a seca e agradam cabras e 

ovelhas, para formacao de "bancos de proteinas". As especies sabia e jurema-preta 

que sao nativas do Nordeste foram testadas em laboratorios, revelando serem ricas em 

proteinas e energia, requisito basico para a formacao do banco. Mas apesar disso os 

pesquisadores daquele Centro salientam que a presen9a de aculeos nestas especies, 

podem tambem causar ferimentos nos animais, comprometendo ate mesno a qualidade 

do couro deste animais no comercio. 
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Um outro aspecto e com relacao a preferencia dos animais por plantas 

desprovidas de espinhos ou aculeos. LIMA et al (1996) realizou um trabalho com a 

especie sabia, junto a Empresa Pernambucana de Pesquisa Agropecuaria - IPA - com 

o objetivo de avaliar a preferencia de bovinos, em 16 progenitores de sabia com e sem 

aculeos, onde as progenies eram classificadas de acordo com a quantidade de aculeos. 

Os resultados apresentados neste trabalho mostraram que as progenies que 

apresentavam ausencia total de aculeos foram as preferidas pelos animais. A UEPAE 

de Terezina - PI, tambem tern trabalhado com esta leguminosa com o objetivo 

selecionar plantas sem aculeos. 

Uma outra especie de alto valor forrageiro para a regiao que tambem apresenta 

espinhos e a Favela A importancia da utilizacao desta planta arborea com o fenotipo 

ausente de espinhos e relatado por VI AN A & CARNEIRO (1992), que enfatiza os 

problemas ja levantados anteriormente, com relacao a utilizacao das plantas com 

espinhos. 

O DEF/UFPB juntamente com a CAATINGA, que e uma organizacao nao 

governamental, tambem estao trabajhando com uma especie do semi-arido com a 

mesma finalidade relatada anteriormente, ou seja, a obten9ao de plantas sem espinhos 

de mandacaru. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4. JUREMA-PRETA SEM A C U L E O S 

Alem das vantagens em se utilizar plantas sem aculeos ou espinhos como ja 

enfatizado, a Jurema-preta se destaca pela abundancia no semi-arido, ser nativa desta 

regiao e altamente resistente a seca 

Diante disso, trabalhos com plantas de jurema-preta sem aculeos, tern sido 

realizados, haja vista, a importancia deste fenotipo, como ja descrito. 
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Inicialmente foi realizado um levantamento populacional de genotipos com e 

sem aculeos presentes nas populates nativas (BAKKE et al (1995). Neste trabalho os 

resultados obtidos em Caatingas naturais do municipio de Patos/PB, constatou um 

percentual da especie estudada em relacao as demais de aproximadamente 75%. Ja o 

percentual de individuos sem aculeos dentro da especie foi em torno de 17%. Deve-se 

enfatizar que o levantamento foi realizado em areas com o predominio da leguminosa 

ora em estudo. 

Posteriormente foi realizado outro trabalho onde objetivou-se a estimativa da 

herdabilidade para a caracteristica ausencia/preseri9a de aculeos (ARRIEL et all 1995). 

Este parametro e de extrema importancia no melhoramento genetico porque atraves 

do conhecimento deste coeficiente pode-se saber a influencia de fatores nao 

hereditarios sabre o carater, que e fundamental na deflnicao e aplicacao do metodo de 

melhoramnto apropriado para a selecao visando determinada caracteristica A 

estimativa obuda foi de 0,96, indicando que a caracteristica e altamente herdavel. 

Desta forma a sele9ao de plantas objetivando fenotipos sem aculeos foi realizada 

utilizando um metodo bastante simples, ou seja, sele9ao massal simples. 

Com a sele9ao realizada foi formada uma popula9ao de plantas da leguminosa 

totalmente sem aculeos. Visando a sele9ao para outras caracteristicas de interesse 

economico dentro desta area, foi realizado outro trabalho com o objetivo de avaliar a 

variabilidade fenotipica desta populasao, uma vez que area experimental apresentava 

visivelmente muita varia9§o, e assim, para a selecao de outras caracteristicas 

quantitativas, que sao geralmente muito influenciadas pelo ambiente a sele9ao massal 

simples poderia nao ser eficiente. Realmente a hipotese lan9ada foi verificada e 

observou-se uma varia9ao fenotipica para altura e area basimetrica de 0,40 m a 3,90 m 

e 1,05 cm a 7,05 cm, respectivamente. Alem disso, foi possivel comprovar a variacao 

em diferentes estratos, o que sugere que a selecao de plantas para estas e tambem 



8 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

outras cararacteristicas de interesse economico deva ser feita utilizando o metodo de 

selecao massal estratificada, para atenuar o problema de heterogeneidade do solo 

(ARRIELetal 1996). 

Com o objetivo de avaliar o potencial energetico do fenotipo em evidencia, 

SILVA (1995), determinou a densidade basica do mesmo e tambem de plantas com 

aculeos, ja que este parametro tern alta correlacao positiva com a qualidade do carvao. 

Os valores obtidos tanto para jurema com aculeos quanto para sem aculeos foi de 0,85 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 3 3 * 

g/cm e 0,84 g/cm , respectivamente, valores estes estatisticamente iguais, mostrando 

que nao ha diferen9a neste parametro nos dois fenotipos avaliados neste estudo. 

Ja com relacao ao potencial forrageiro, ALBUQUERQUE NETO et al (1994) 

determinaram que a qualidae das ramas dos individuos com e sem aculeos nao 

diferiram significativamente. Estes mesmos autores determinram, em suas ramas, 

niveis de proteina bruta entre 11,98% e 17,27%, considerado alto em nossas 

pastagens, e teor de fibra entre 27,4% e 4,03%, compativel com o carater ruminante 

dos rebanhos caprino e ovino da regiao. 

3. M A T E R I A L E METODOS 

3.1. A R E A E X P E R I M E N T A L 

A area onde foi instalado o ensaio fica localizada na Fazenda NUPEARIDO 

(Nucleo de Pesquisa para o Semi-Arido), pertencente a UFPB-CAMPUS-VII, em 

uma populacao de plantas de Jurema-preta sem aculeos ja existente na area, fruto de 

trabalhos realizados anteriormente. Geograficammte esta localizada no municipio de 

Patos (PB), nas coordenadas de 7° 1' Latitude Sul e 35° 1' Latitude Oeste. 
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3.2 DELINEAMENTO E X P E R I M E N T A L zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados, como 

proposto por PIMENTEL GOMES (1987) e BANZATTO & KRONKA (1992). Neste 

ensaio utilizou-se 04 tratamento e 05 repeticoes, conforme o modelo matematico: 

Yij = m + ti + bj + eij onde: Yij: observacao no tratamento (i) e repeticao (j); 

m: media geral; 

t i : efeito do tratamento (i); 

eij: efeito dos fatores nao controlados relative a 

observacao Yij. 

Os tratamentos consistiram em : 

TRATAMENTO 1: desempenho no primeiro periodo trimestral (ago/95 a out/95) 

TRATAMENTO 2: desempenho no segundo periodo (nov/95 a j an/96) 

TRATAMENTO 3: desempenho no terceiro periodo (fev/96 a abr /96) 

TRATAMENTO 4: desempenho no quarto periodo (mai/96 a jul/96) 

A area util da parcela constituiu-se de 5 plantas e a analise dos dados foram 

feitas a partir da media de parcela 

Os dados foram analisados conforme o modelo matematico apresentado acima, 

seguindo o esquema de Analise de variancia a seguir: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5 
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F.V. G . L . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

BLOCOS 4 

TRATAMENTOS 3 

RESIDUO 12 

TOTAL 19 

3-3. PARAMETROS AVALIADOS E C O L E T A D E DADOS 

Para avaliar o desempenho da especie foram utilizados os parametros, altura da 

planta e area basimetrica As avaliacoes foram feitas de tres em tres meses tomando-se 

o cuidado de coletar os dados com o menor desvio possivel entre os diferentes 

periodos (desvio maximo de tres dias), para nao contribuir com a variacao do acaso. A 

primeira coleta foi feita no mes de agosto/95, onde as plantas se encontravam com 

idade de aproximadamente 16 meses; e a ultima no mes de julho/96. 

Em seguida foi calculado o desempenho das parcelas nos diferentes periodos 

atraves da diferenca entre uma avaliacao e outra anterior, obtendo-se assim o 

desempenho em cada trimestre. 

4. RESULTADOS E DISCUSSAO 

Na Tabela 1, e mostrada a analise de variancia dos parametros avaliados neste 

trabalho, mostrando que houve diferenca altamente significativa entre as quatro 

estacoes avaliadas. As medias de crescimento em altura e area basimetrica nos quatro 

tratamentos foram de 0,41m e 6,74 cm
2

 , respectivamente. 
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TABELA 1: Analise de variancia dos parametros Altura e Area basimetrica, de plantas 

de jurema-preta sem aculeos, avaliadas em quatro trimestres do ano. Patos/PB. 1996. 

QUADRADO MEDIO 
F.V. G . L . . 

A L T U R A (m) A R E A BASIMETRICA (cm
2

) 

BLOCOS 4 0,03 23,77 

TRATAMENTOS 3 0,39** 132,64** 

ERRO 12 0,05 6,31 

MEDIA 0,41 6,74 

** Significativo, pelo teste F, ao nivel de 1% de probabilidade. 

E importante salientar que os dois primeiros trimestres avaliados correspondem 

ao periodo da estacao seca na regiao semi-arida do Estado. Isto pode ser evidenciado 

na Figura 1, onde mostra a precipitacao acumulada em cada um dos periodos em 

estudo. Convem enfatizar que no ultimo trimestre nao foi considerado a precipitacao 

do mes de julho em consequencia de nao se ter estes dados disponiveis. Contudo, 

podemos afirmar com certa margem de seguran9a que a precipit9§o neste mes foi 

muito pequena, devido estar terminando o periodo chuvoso. Consequentemente, os 

dois ultimos periodos correspondem a esta9ao chuvosa. 



FIGTJRA1: Precipitacao acumulada (mm), nos diferentes trimestres de avaliacao do experimento . Patos/PB. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

725,8 

out/95 jan/96 abr/96 jul/96 
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A Tabela 2 mostra que nao houve diferenca significativa de crescimento, para os dois 

parametros avaliados dentro da estacao seca , ou seja, entre os dois primeiros 

tratamentos. O mesmo fato tambem ocorreu dentro da estacao chuvosa No entanto, 

entre as duas estacoes houve uma diferenca consideravel, resultando numa media de 

0,17 m e 0,64 m na estacao seca e chuvosa, respectivamente. Para a area basimetrica 

os valores medios foram de 2,44 cm
2

 e 11,04 cm
2

 no verao e invemo, 

respectivamente. 

TABELA 2: Medias das parcelas de plantas de jurema-preta sem aculeos, dos 

parametros Altura e Area Basimetrica nos quatro trimestres avaliados. Patos/PB. 

1996. 

TRIMESTRES ALTURA (m) AREA BASIMETRICA (cm
2

) 

Ago./95 a Out./95 0,16 A 1,69 A 

Nov./95 a Jan./96 0,19 A 3,20 A 

Fev./96 a Abr./96 0,57 AB 9,58 B 

Mai./96 a Jul/96 0,72 B 12,50 B 

Medias seguidas da mesma letra, nas colunas, nao diferem entre si ao nivel de 5% de 

probabilidade, pelo Teste de Tukey. 

O crescimento vegetativo das plantas e resultado da interacao entre fatores 

geneticos e ambientais. Dentre os fatores ambientais, estSo a idade da planta, luz, 

fotoperiodo, fertilidade do solo e principalmente temperatura e precipitacao (CASTRO 

etal 1987). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

J 
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No que se refere a precipitacao, que na regiao semi-arida e ocasionada apenas 

pelas chuvas, sua influencia nao esta relacionada apenas com o teor hidrico do solo, 

mas tambem com o arejamento do mesmo, umidade do ar e temperatura (MEYER et 

al 1973). Com relacao a temperatura estes mesmos autores salientam que a taxa 

maxima de crescimento vegetativo dos vegetais esta entre 20-35°C. Diante disso, 

pode-se observar que os resultdos obtidos neste ensaio estao de acordo com estes 

autores pois o crescimento no periodo de maior precipitacao foi bem superior (Figuras 

2 e 3). Atraves da analise dessas figuras pode-se constatar que o crescimento nos 

periodos de maiores precipitacoes foram tambem onde houve as maiores taxas de 

crescimento da planta Alem disso a temperatura, no periodo chuvoso oscila entre a 

faixa ideal de crescimento vegetativo. Ja no periodo seco a temperatura oscila alem 

do "otimo" e a precipitacao e minima Diante disso, nas condicoes que foi realilzado 

este trabalho o crescimento vegetativo da Jurema-preta com o fenotipo em estudo, 

considerando os dois parametros avaliados, teve uma fundamental influencia dos 

fatores ambientais, principalmente da interacao entre temperatura e precipitacao. Estes 

resultados mostra que o material estudao tern taxa de crescimento que sao 

influenciadios da mesma forma que a maioria dos vegetais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

s 
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FIGURA 2: Crescimento em Altura (in) de plantas de jurema-preta sem aculeos avaliadas nos quatro trimestres do 

ano. Patos/PB. 1996. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0,7 

ago- nov- fev- mai-

out/95 jan/96 abr/96 jul/96 



FIGURA 3: Crescimento da Area basimetrica (cm2), de plantas de jurema-preta nos diferentes trimestres de avaliacao 

do experimento. Patos/PB. 1996. 
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5. CONCLUSOES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nas condicoes que foi realizado este trabalho pode-se concluir que: 

1. Houve diferencas significativa entre os tratamentos avaliados, tanto para altura 

quanto para area basimetrica 

2. Para a altura da planta nao houve diferencas significativas entre os dois primeiros 

trimestres avaliados, que correspondem ao periodo da estacao seca na regiao. As 

medias de crecimento para este parametro foram de 0,16 m e 0,19 m, no primeiro e 

segundo periodo, respectivamente. 

3. No periodo chuvoso o mesmo fato ocorreu, sendo que as medias foram de 0,57 m 

e 0,72 m , no primeiro e segundo trimestre avaliados, respectivamente. Ja entre o 

periodo chuvoso e o periodo seco, houve diferenca significativa, resultando em uma 

media de 0,175 m e 0,645 m, respectivamente 

4. Para o parametro area basimetrica, as conclusoes foram as mesmas da altura, 

2 2 

sendo que a media do verao e inverno foram de 2,44 cm e 11,04 c m , 

respectivamente. 

5. A diferenca de desempenho entre as duas estacoes do ano, para os dois 

parametros, foi devida principalmente a interacao dos fatores ambientais, 

precipitacao e temperatura 
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