
SABIA
Identificagao, distribuigao e utilidades



SABIA
Identificagao, Distribuigao 
dades

Utili-



Simpliciano Eustaquilino de Souza Neto 
Valneide Rodrigues, da Silva

SABIA
Identif icagao, Distribuigao e Util 
dades

IPOUFCGCampina Grande-



© RESERVADOS AOS AUTORES
TODOS OS DXREITOS DESTA EDICJAO RESERVADOS A. EDUFCG 

Ficha Catalografica Elaborada pela Biblioteca Central da UFCG

S729s Souza Neto, SimplicianoEustaquilino de.
Sabia : identifica9ao, distribui9ao e utilidades / Simpliciano 

Eustaquilino de Souza Neto, Valneide Rodrigues da Silva. — 
Campina Grande: EDUFCG, 2013.

44 p. : il.

ISBN 978-85-8001-096-1

l.Botanica. 2. Silvicultura. 3. Sementes. I. Silva, Valneide 
Rodrigues da. II. Tltulo.

-------------------------------------------------------------------------- CDU58Uni vers idade Federal de Campina Grande - UFCG
Editora da Universidade Federal de Campina Grande -  EDUFCG

editora@ufeg.edu.br

Prof. Dr. Jose Edilson Amorim 
R e ito r

Prof. Vicemario Simoes 
V ic e -R e it o r

Prof. Dr. Jose Helder Pinheiro Alves 
D ir e to r  A d m in is t r a t iv e  da E d ito r a  da UFCG

Yasmine L. F. de Lima 
E d ito r a sa o  E le tr 6 n ic a /C a p a

C on se lh o  e d i t o r i a l
Antdnia Arisdelia Fonseca Matias Aguiar Feitosa (CFP) 

Benedito Antonio Luciano (CEEI)
Consuelo Padilha Vilar (CCBS)
Erivaldo Moreira Barbosa (CCJS)

Janiro da Costa Rego (CTRN)
Leanardo Cavalcanti de Araujo (CES)

Marcelo Bezerra Grilo (CCT)
Naelza de Araujo Wanderley (CSTR)
Rogerio Humberto Zeferino (CH)

Valeria Andrade (CDSS)

mailto:editora@ufeg.edu.br


SUMARIO
Pr efa c io .............................................................................................................................. 07

Apresen ta^ a o ................................................................   09

INTRODUCED........................................................................................................................ 11

IDENTIFICAQAO DAESPECIE.........................................   13

SANSAO DO CAMPO............................................................................................................ 14

Ta x o n o m ia  e N o m en cla tu r a .....................................................................................16

Sa b ia ......................................................................................................................................15

Sa bia  -  M im o sa  Ca esa lpin iifo lia .........................   17

BlOLOGIA REPRODiraVA E EVENTO.............................................................................. 18

A spectos E c o lo g ic o s .................................................................................................... 19

B iom as/T ipos de  Veg eta q a o ...................................................................................... 20

IMPORTANCE E USOS DO SABlA.....................................................................................21

P ro d u^Ao  do  sa b ia .........................................................................................................22

DESCRigAO BOTANICA DO SABIA................................................................................... 22

FITOPATOLOGIA EM SABlA............................................................................................... 24

SlLVICULTURA DA PLANTA.............................................................................................. 24

MARCAgAO DE INFLORESCENCIAS............. ..................................................29

COLHEITA DE FRUTAS E SEMENTES.............................................................. 29

D eterm ina qAo  Efetu a d a s ......................................................................... 30

T este de g erm in a^Ao .................   30

T este de V ig o r .............................. 30

M a ssa  Fr esc a  e  Se c a  d e  PlAn t u l a s .......................................31

V igor  e Do r m en c ia ........................................................................ 32

CONCLUSOES....................................................................  33

R e f e r e n c e s  B iblio g rAf ic a s ......................................................................................37

An e x o ................................................................................................................................... 41



Prefacio
Este livro deve sua existencia a colabora^ao possibilitada pela In

ternet e pelo movimento do software livre. Seus autores Mestrandos em 
Engenharia Agricola-CTRN-UFCG-PB, encontram-se semanalmente 
atraves de endere?o eletronico e pessoalmente, desta forma tem sido ca- 
pazes de trabalhar com estreita colabora9ao e pelas literaturas disponiveis 
de pesquisadores que se dedicaram a pesquisa sobre planta de grande 
utilidade na zona rural especialmente no semiarido.

A Sabia, Cebia, Unha-de-gato,Sansao-do-campo, de nome cienti- 
fico Mimosa caesalpiniaefoliaBmth da familia das Mimosaceae (Legu- 
minosaeMimosoideae), e uma arvore nativa que se propaga do Estado do 
Maranhao ate Pernambuco, na chapada do Araripe, divisa de Pernambu
co e do Ceara e Paraiba, foi introduzida com exito em regioes umidas dos 
Estados do Rio de Janeiro e Sao Paulo, sendo que nesses locais a especie 
e conhecida como sansao-do-campo.

E uma especie que ocorre espontaneamente em areas de “Caatin- 
ga” semiumidas, com precipita^oes variando de 600 a 1.000 mm. Toda- 
via, ocorre tambem em areas mais secas, onde as temperaturas medias 
estao entre 20 e 28° C e o deficit hidrico entre 200 e 1.000 mm como no 
semiarido Paraibano. Neste caso, apresenta uma forma mais arbustiva 
com tronco polifurcado.

A especie se destaca como uma das principals fontes de estacas 
para cercas no Nordeste, em especial no Estado do Ceara e Paraiba. A 
madeira tambem e utilizada para energia, apresentando peso especifico 
em tomo de 0,87 g/cm e um teor de carbono fixo de aproximadamente 
73%. Estas caracteristicas qualificam a especie como uma boa op9ao para 
a produ9ao de lenha e carvao. Atualmente, nas areas irrigadas do Vale do 
Rio Sao Francisco, no semiarido nordestino as estacas tem sido ampla- 
mente comercializadas e utilizadas principalmente, como tutores para 
apoio e sustenta9ao das planta9oes de uvas (VitisviniferaL.). A produ9ao 
de estacas varia entre 4.000 e 9.000 unidades por hectare, em plantios 
com 8 anos de idade, em solos Podzolicos Vermelho-Amarelos.

As cercas vivas quando plantadas adensadas, atingem quatro me
tros de altura em dois anos. Apos o terceiro ano a barreira ou cortina ve
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getal, esta formada com altura de quatro a oito metros, 50 cm de largura e 
aproximadamente 300 pseudo-espinhos (aculeos) por metro quadrado de 
cerca. Possui ainda a capacidade de associapao simbiotica com Rhizobi- 
umspquQ fixa o nitrogenio atmosferico, sendo muito importante para flo- 
restas em regenerapao e principalmente em areas de reflorestamento. O 
efeito dessa bacteria e observado pelo maior desenvolvimento das plantas 
em decorrencia da maior capacidade de absorpao de nutrientes do solo.
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A p r e s e n t a q a o

Queremos apresentar este livro como um trabalho para mostrar a 
fenologia, avaliar a propagagao, utilidades e locais de propagagao do 
Sabia por meio de diferentes fragoes da planta. Varios experimentos fo- 
ram realizados por outros pesquisadores com estacas sem folha, estaca 
com duas folhas, estaca com tres folhas e raizes com 20cm em varios 
Estados da Federagao este ultimo inteiramente casualizado com tres repe- 
tigdes, mensurando-se o numero de brotagoes, numero de foliolos perdi- 
dos e % de mortalidade.

A demanda energetica proveniente de madeira de sabia e bastante 
expressiva na Regiao do semiarido, principalmente pelo setor ceramista 
na Paraiba. Por nao ter tradigao em plantios florestais em larga escala, a 
estimativa do Sindicato dos Ceramistas destas cidades em janeiro de 
2008, e que varios industrias adquirem madeira para seus fomos, trans- 
portando-a principalmente, do sul do Estado da Bahia e outras regioes 
distantes aumentando expressivamente os custos de produgao.

Povoamentos florestais com espeeies de alto poder calorifico e 
uma altemativa viavel para atender as necessidades energeticas de uma 
regiao. Na Bahia o plantio de espeeies florestais pode levar a um melhor 
aproveitamento de terras com baixa fertilidade, abandonadas ou degrada- 
das e de baixo valor economico. Alem de diminuir a pressao sobre as 
florestas nativas remanescentes e reduzir os elevados custos de transpor- 
te, o reflorestamento constitui tambem fonte adicional da renda, princi
palmente dos pequenos produtores rurais.

Apesar da infinidade de combinagoes que a biodiversidade tropi
cal oferece, poucas sao as praticas que contemplam o consorcio entre 
espeeies, principalmente com leguminosas arboreas de alto valor econo
mico e multiplicidade de uso. As leguminosas possuem vasto sistema 
radicular e apresenta potencial para nodulagao e fixagao simbiotica de 
nitrogenio atmosferico, o que contribui para maior estabilidade de poste- 
riores plantios. Segundo Santana et al. (1999), em solos onde a disponibi- 
lidade de nutrientes e baixa, o conhecimento sobre o potencial produtivo 
das diferentes espeeies e sitios pode definir o nivel de sustentabilidade da 
produgao florestal nesta regiao do semiarido.

9



INTRODUgAO
A especie {Mimosa caesalpiniaefoliaBenth.) e uma planta pionei- 

ra, decidua, heliofita, com ocorrencia preferencial em solos profundos, 
tanto em formafoes primarias como secundarias (Lorenzi, 2000). E con- 
siderada nativa do nordeste ocorrendo em areas de caatinga do Piaui, 
Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Norte, Paraiba, Bahia e Ceara 
(Sampaio, 2005). Sua propaga9ao ocorre via sementes, e assexuadamente 
as quais sao desprendidas amedida que os fhitos secam (Alves et. al., 
2005). Qualquer semente ao ser adquirida para plantio deve possuir todas 
as caracteristicas de qualidade que garantam ao agricultor ou viveirista o 
retomo de seus investimentos. Para Miller (1997) e Negrelleet al. (1999) 
o conhecimento da qualidade da semente, antes da semeadura e o cami- 
nho correto e seguro para evitar prejuizos financeiros decorrentes de fa- 
lhas ou desuniformidades na emergencia. A especie e explorada para 
produfao de estacas, mouroes, dormentes, lenha e carvao. As estacas sao 
as mais usadas em cercas no Ceara e possuem uma vida util acima de 20 
anos, mesmo nao recebendo nenhum tipo de tratamento e em condigoes 
desfavoraveis. Em algumas regioes chegam a produzir cerca de 5.000 
estacas/ha ao final de 5 anos de idade. Na medicina caseira e usada con
tra males estomacais das vias respiratorias e como cicatrizante. Na res- 
taura^ao florestal e utilizada para o reflorestamento de areas degradadas.

Em sistemas agroflorestais pode ser usada na composi^ao de fai- 
xas arboreas deixadas entre plantafoes e como cerca viva. Representa 
importante fonte de polen e nectar para abelhas, vespas e mariposas. E 
considerada uma forrageira de alto valor proteico, servindo de alimento 
para muitas especies de animais (Drumondet al. 1984; Carvalho et al. 
1990; Sampaio 2002; Pereira et al. 2003; Maia 2004). A produ9ao de 
mudas e feita a partir de sementes colocadas diretamente em canteiros 
semi-sombreados.

A emergencia da plantula ocorre entre 5-20 dias e o percentual de 
germina9ao geralmente e superior a 50%. O transplante das plantulas 
deve ser feito quando atingirem 3-5cm de altura. As mudas devem ser 
mantidas em canteiros cerca de 4 meses, quando podera ser realizado o 
plantio definitivo no campo.
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Quando o plantio for destinado a areas onde o sabia nao ocorra 
naturalmente, e recomendo que durante a produ9ao de mudas suas se- 
mentes sejam previamente inoculadas com rizobios e fungos micorrizicos 
especificos, visando favorecer a absori^ao de nutrientes, sobretudo o ni- 
trogenio (Maia 2004). Existem plantios e sistemas de manejo comerciais 
estabelecidos com estacas, custando entre R$ 1,50 e 3,00 cada. Os planti
os comerciais atualmente conhecidos estao localizados no Ceara, Rio 
Grande do Norte e Pernambuco, sendo o Ceara o detentor da maior area 
de produpao.

O numero de estacas comercializadas e elevado, podendo ser ex
pandido, pois a demanda e alta. Hoje existem diversas cidades do nordes- 
te (Bezerros-PE, Sobral-CE e Natal-RN, Areia-PB) com pontos de co- 
mercializaQao fixos, que garantem uma oferta permanente de estacas de 
sabia. O presente trabalho tern como objetivo a identificafao e distribui- 
9ao geografica do sabia, definir a fenologia e outros parametros relativos 
a esta planta.
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IDENTIFICACAO DA ESPECIE
Nome cientifico: Mimosa caesalpi- 

niaefoliaBenth, nome comum: Sabia, Ce- 
bia, Sansao-do-campo da familia das Mi- 
mosaceae (LeguminosaeMimosoideae), 
ocorre naturalmente nos Estados do Rio 
Grande do Norte, Piaui e Ceara e Paraiba 
na regiao Nordeste do Brasil. A sua propa- 
ga9ao estende-se desde o Estado do Mara- 
nhao ate o Estado de Pernambuco, na cha- 
pada do Araripe, divisa dos Estados de 
Pernambuco e do Ceara e Paraiba. Foi in- 
troduzida com exito em regioes umidas dos 
Estados do Rio de Janeiro e Sao Paulo, sendo que nesses locais a especie 
e conhecida como Sansao-do-campo.

Condi9oes do habitat natural edas localidades onde a especie tem- 
sido cultivada com exito de acordo com as variaveis climaticas a Sabia e 
uma especie que ocorre espontaneamente em areas de “Caatinga” semi- 
umidas, com precipita9oes variando de 600 a 1.000 mm. Todavia, ocorre 
tambem em areas mais secas, onde as temperaturas medias estao entre 20 
e 28° C e o deficit hidrico entre 200 e 1.000 mm.

Neste caso, apresenta uma forma
mais arbustiva com tronco polifurcado. De
acordo com as variaveis edaficas a Sabia
cresce preferencialmente em solos profun-
dos. Plantado em solos ferteis ao termino
do terceiro ao quarto ano, ja pode fornecer
madeira para estacas para cercas. Tern a-
presentado bom desenvolvimento tambem
em solos mais pobres. Entretanto, nesses
casos e importante suprir as plantas por
meio de aduba9ao organica ou quimica,
para obter melhores resultados em termos 
, j  - j  . • FIG 02: Vista da plantade produ9ao de madeira. em seu habitat nFatural

FIG 01: Sabia
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SANSAO DO CAMPO
Ocorrencia -  Maranhao e regiao Nordeste do pais ate a Bahia 
Outros nomes -  cebia, sansao do campo
Caracteristicas -  planta espinhenta com 5 a 8 m de altura, tronco com 
20 a 30 cm de diametro. Folhas compostas bipinadas, geralmente com 6 
pina opostas, cada uma com 4 a 8 foliolos glabros, de 3 a 8 cm de com- 
primento. Um Kg de sementes puras contem aproximadamente 22.000 
unidades.



Habitat -  caatinga 
Propaga^ao -  sementes
Madeira -  pesada, dura, compacta, superflcie brilhante e lisa, de grande
durabilidade, mesmo quando exposta a umidade e enterrada.
Utilidade -  madeira apropriada para usos extemos, como moiroes, esta-
cas, esteios e para lenha e carvao. A arvore apresenta as caracterlsticas
omamentais, principalmente pela forma entouceirada que geralmente se
apresenta, podendo ser empregada em paisagismo. E tambem muito utili-
zada como cerca viva defensiva e quebra ventos. E amplamente cultivado
para produyao de madeira na Regiao Nordeste do pai's. Como planta tole-
rante a luz direta e de rapido crescimento e ideal para reflorestamentos
heterogeneos destinados a recomposifao de areas degradadas.
Florescimento -  novembro a rnan^o
Frutifica^ao -  setembro a novembro

Esta planta com 50 anos ou mais
de vida util, atinge no primeiro ano de
1,5 a 2 metros de altura. E um arbusto
de crescimento muito rapido, nao preci-
sa de cuidados especiais, dispensando
inclusive podas. Excelente quebra-vento,
produz espinhos que funcionam como
barreira contra invasores. Retem pragas
transportadas pelo vento. Protege plan-
ta9oes, sitios e casas de po-
eira das estradas. A produ-
?ao de mudas pode ser rea-
lizada em bandejas, tubetes
ou sacos plasticos. Utilizar
2 a 3 sementes em cada
tubete, celula ou saco plas-
tico. A germina9ao ocorre
de 5 a 10 dias. Plantio dire-
to: E conveniente preparar a
terra antes do plantio das
sementes. FIG 06: Sementes do Sabia (Mimosa caesalpi-

niaefolia - Leguminosae)

FIG 05: Flores 
do Sabia
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O plantio das sementes realiza-se 
fazendo urn sulco de 2 a 5 cm de profun- 
didade. Em seguida, deve-se colocar as 
sementes, na superficie deste sulco, com 
espaqamento rninimo de 5 cm entre as 
sementes. Cobrir com uma camada fina de 
terra fertil e manter a mesma com umida- 
de constante, ate que as mudas atinjam de 
10 a 15 cm de altura. Com 1 kg de semen
tes beneficiadas da Fazenda Renascen9a, 
voce obtem 1km de cerca viva de sansao 
do campo, ou seja 1.000 metros.

FIG 07: Polen do Sabia

TAXONOMIA E NOMENCLATURA
De acordo com o Sistema de Classifica9ao de Cronquist, a posi- 

9ao taxonomica de Mimosa caesalpiniifolia obedece a seguinte hierarquia:

Divisao: Magnoliophyta (Angiospermae)
Classe: Magnoliopsida (Dicotyledoneae)
Ordem: Fabales
Faimlia: Mimosaceae (Leguminosae: Mimosoideae)
Genero: Mimosa
Especie: Mimosa caesalpiniifoliaBentham 
Publica9ao: J. Bot. (Hooker) 4: 392 (“caesalpiniaefolia”). 1841. 
Sinonimia botanica:Mimosacaesalpiniaefoliasensu Bentham; Mimosa- 
punctulatasensu Glaziou.

SABIA
N o m es v ulg a res  po r  Un ida des da  Fe d er a la o

Ceara e Pernambuco: sabia.
Minas Gerais: angiquinho-sabia, sabia e sansao-do-campo. 
Piaui: unha-de-gato.
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Etimologia: o nome especffico Mimosavem do grego mimein, que signi- 
fica fazer movimento e meisthal, imitar, em referenda a muitas especies 
cujas folhas e foliolos se fecham ou se contraem ao se ro9arem entre si 
ou ao serem tocadas por qualquer corpo estranho (BURKART, 1979). 
Parece que o nome vulgar sabia lhe decorre da cor da casca, parecida 
com a plumagem do conhecido cantor de nossas matas, passaro do gene
ra 7W/s(BRAGA, 1960; TIGRE, 1970).

DESCRICAO

Forma biologica: arbusto a arvore pereni- 
folia. As arvores maiores atingem dimen- 
soes proximas de 10 m de altura e 30 cm 
de DAP (diametro a altura do peito, medi- 
do a 1,30 m do solo), na idade adulta.
Tronco: geralmente e dotado de aculeos 
em maior ou menor grau, mas podendo ser 
inerme. Seu caule jovem e pouco espinho- 
so, perdendo os espinhos a medida que a 
casca engrossa.

FIG 08: Foto por Paulo Ernani Ramalho Carvalho 
mostrando um povoamento da Sabia.

SABIA - MIMOSA CAESALPINIIFOLIA
Ramifica^ao: dicotomica. Copa espalhada e poucodensa, muito ramifi- 
cada com ramos fortementeaculeados.
Casca: com espessura de ate 5mm. A superficie dacasca externa e pardo- 
clara, pouco espinhosa, comritidoma desprendendo-se por tiras alonga- 
daslongitudinais, as quais se descamam aos poucos emlaminas estreitas e 
delgadas. A casca interna emforma de linha, de cor branca.
Folhas: sao compostas bipinadas, altemas, geralmentecom seis pinas 
opostas. Cada pina comumente providade quatro a oito foliolos glabros, 
opostos e discolores,medindo de 3 cm a 8 cm de comprimento; os folio- 
losbasais sao ovados e os apicais irregularmenteobovados (em cada pi
na), entre membranaceos esubcoriaceos, na pagina superior, lisos e com
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anerva9aosemi-imersa na inferior, mais claros eexibindo nervuras bastan- 
te proeminentes, em cujasaxilas basais ha uma barba composta de pelo- 
salvacentos bem visiveis com o auxilio de lupa; o peciolomede de 2 cm a 
5 cm; as estipulas subuladas medemquase 3 mm; os peciolulos medem de 
2 mm a 3 mm;apresenta aculeos recurvados presentes ou nao. Latexbran- 
co nos ramos e nas folhas jovens (RIZZINI, 1976).
Inflorescencias: em espigas cilindricas, medindo de 5cm a 10 cm de 
comprimento, axilares e ordenadas empaniculas terminals.
Flores: sao bissexuais, brancas, pequenas esuavemente perfumadas.
Fruto: e um craspedio aiticulado piano, medindo de 7cm a 10 cm de 
comprimento por 10 mm a 13 mm delargura, teniado ou segmentado, 
preso a doisfilamentos laterals, os quais permanecem apos a quedados 
articulos, encerrando em cada segmento, umasemente miuda e leve, com 
estipe de 10 mm eapiculado de quase 5 mm; articulos retangulares ou- 
quadrados, geralmente em numero de oito,unisseminados (LIMA, 1985).
Semente: variando em forma de obovoide a oblonga eorbicular, dura e 
lisa, com 5,1 mm a 5,9 mm decomprimento, 4,4 mm a 6,3 mm de largura 
e 1,3mm a 1,8 mm de espessura; tegumento castanho-claroa marrom, de 
superficie lisa lustrosa, compleurograma, em forma de ferradura (FELI
CIANO, 1989).

BIOLOGIA REPRODUTIVA E EVENTOS
Fen o lo g ico s

Sistema sexual: essa especie e monoica.
Vetor de poliniza^ao: essencialmente a abelhaafricanizada Apismellife- 
ra(NORONHA, 1997) ediversos insetos pequenos.
Flora^ao: de numpo a abril no Maranhao; de abril ajunho em Pernambu
co (CARVALHO, 1976); de outubroa dezembro, no Ceara e de novem- 
bro a mar9o, emMinas Gerais (BRANDAO et al., 2002). Geralmente, 
aflora9ao e irregular, ao longo dos anos (BARNEBY,1991).Em Sergipe o 
sabia introduzido floresceu de novembroa dezembro; no Rio de Janeiro 
de mar90 ajunho, em de Sao Paulo de abril a maio(EM GEL, 1985).
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Frutifica^ao: os frutos amadurecem de setembro anovembro em Minas 
Gerais (BRANDAO et al., 2002);de setembro a fevereiro em Pernambu
co (CARVALHO, 1976) e em janeiro no Ceara.Essa especie inicia o pro- 
cesso reprodutivoprecocemente, a partir dos 2 anos de idade.
Dispersao de frutos e sementes: autocorica, do tipobarocorica (por gra- 
vidade).

O c o rrencia  N a tu ra l

Latitudes: de 2° 30’ S, no Maranhao a 15° 20’ S, emMinas Gerais.
Varia^ao altitudinal: de 20 m a 400 m de altitude.Contudo o sabia tem 
sido plantado ate 1.200 m dealtitude, no Distrito Federal.
Distribui^ao geografica:
M imosa ca esa LPlNil folia o c o rr e d e forma natural no Brasil, nas seguintes 
Unidades daFedera^ao:

- Ceara (DUCKE, 1959; ARRAES, 1969; TAVARES etal., 1969; 
PARENTE; QUEIROS, 1970; TAVARES etal, 1974; MARTINS et al., 
1982; FERNANDES, 1990;FERNANDES; NUNES, 1998; LEAL JU
NIOR et al.,1999; TRIGUEIRO et al., 2000; AIRES; FREITAS,2001).

- Maranhao (DUCKE, 1953; RIBEIRO, 1971; RIZZINI,1976; 
LIMA, 1985; BARNEBY, 1991).

- Minas Gerais (BRANDAO; GAVILANES, 1994;BRANDAO; 
NAIME, 1998).

Sa b ia  - Mimosa caesalpiniifolia 3

- Paraiba (DUCKE, 1953).
- Pernambuco (DUCKE, 1953; BARNEBY, 1991).

- Piaui (RIZZINI, 1976; BARROSO; GUIMARAES, 1980; 
CASTRO et al., 1982; LIMA, 1985; BARNEBY, 1991; COSTA et al., 
2000; FARIAS; CASTRO, 2004).

- Rio Grande do Norte (ANDRADE-LIMA, 1964; PARENTE; 
QUEIROS, 1970).
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- Essa especie ocorre como subespontanea, com uma frequencia 
elevada no Estado do Rio de Janeiro, onde se desenvolve, com facilidade, 
apesar do clima umido (BARNEBY, 1991; AGUIAR SOBRINHO, 1995; 
GONSALVES et al., 1999), sendo encontrada asselvajada em Campos.

- Na Bahia, e somente conhecida como cultivada (LEWIS, 1987).
- Tambem cultivada e subespontanea em Manaus, AM, Belem, 

PA, Brasilia, DF, Tatul, SP e na Africa tropical, na Costa do Marfim 
(BARNEBY, 1991; VANZOL1NI et al., 2000).

ASPECTOS ECOLOGICOS
Grupo ecologico ou sucessional: especie pioneira.
Importancia sociological o sabia ocorre tanto emforma9oes primarias 
como secundarias, onde e comumou frequente nas capoeiras. Em um 
inventario florestalrealizado em Quixada-CE, o sabia representou 10,7 
%da frequencia das especies e 14 % do volume demadeira (TAVARES et 
al., 1969).

BIOMAS/TIPOS DE VEGETAQAO (IBGE, 
2004) EOUTRAS FORMAQOES VEGETACIONAIS

B io m a  C a ating a

- Savana-Estepica ou Caatinga do Sertao Arido, onde eespecie ca- 
racterlstica (FERNANDES, 1992), comfrequencia de 71 a 197 indivlduos 
por hectare(TAVARES et al., 1969).
B io m a  C errado

- Savana ou Cerrado latu sensu, no Piaul.
- Savana Florestada ou Cerradao, no Piaul (COSTA etal., 2000). 

OUTRAS FORMAQOES VEGETACIONAIS

- Ambiente ripario, no Ceara, no Maranhao e emPemambuco 
(BARNEBY, 1991).
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IMPORTANCE A E USOS DA SAB IA
A especie se desta- 

ca como uma das principals 
fontes de estacas para cer- 
cas no Nordeste em especi
al no Estado do Ceara. A 
madeira tambem e utilizada 
para energia, apresentando 
peso especifico em tomo 
de 0,87 g/cm3 e um teor de 
carbono fixo de aproxima-
damente 73 /o. Estas carac- FIG 09:Comerciode estacasde sabia aposo corte 
teristicas,qualificam a es- pronta para uso
pecie como uma boa op?ao 
para a produfao de lenha e carvao. Atu- 
almente, nas areas irrigadas do Vale do 
Rio Sao Francisco no semiarido nordesti- 
no, as estacas tern sido amplamente co- 
mercializadas(Fig. 9) e utilizadas princi- 
palmente como tutores (Fig. 10) para a- 
poio e sustenta?ao das planta9oes de uvas 
(VitisviniferaL.).

As folhas verdes ou secas, assim 
como as vagens sao forrageiras. Sua fo- 
lhagem e considerada uma valiosa fonte FIG 10: Estacas de sabia sendo 
de alimento para grandes e pequenos ru- usadas em parreirais
minantes principalmente na epoca seca. As folhas possuem alto valor 
nutricional, contendo aproximadamente 17% de proteina. As flores sao 
meliferas e a casca tern sido usada em medicina caseira. A especie tam
bem e utilizada como quebra-vento ou cerca-viva. Na regiao Sudeste do 
Pais e comum a sua utilizafao para cercar sitios, fazendas, industrias, 
loteamentos e areas de minera^ao. Nesta ultima tern a fun9ao de minimi- 
zar alguns impactos gerados pela atividade, tais como o impacto visual e 
a poeira. As cercas-vivas oferecem prote9ao como se fossem um “muro”,
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que impossibilita a visualiza9ao do empreendimento e a entrada de pes- 
soas estranhas e animais, alem do aspecto paisagistico.

PRODUgAO DA SAB IA
Para as condi9oes do semiarido brasileiro e considerada uma es- 

pecie de rapido crescimento, com incremento medio de 1 m de altura por 
ano. Em plantios utilizando espa9amento de 3 x 3 m com 7 anos de ida- 
de, apresenta em media 6 m de altura e 6,5 cm de DAP (diametro a altura 
do peito).A produ9ao de madeira varia em fur^ao da zona ecologica em 
que a especie e plantada. No Nordeste em regiao sub-umida, obteve-se 
um volume medio de 46,5 m3 por hectare em plantaqoes com seis anos de 
idade, com espa9amento de 2 x 2 m (aproximadamente 7,7 m3/ha.ano). 
Em regioes de clima semi-arido quente, em solos areno argilosos (Podzo- 
licos Vermelho-Amarelos) e espa9amentos mais amplos ( 3x2  m), a pro- 
duqao e em torno 5 m3/ha/ano. A produqao de estacas varia entre 4.000 e 
9.000 unidades por hectare, em plantios com 8 anos de idade, em solos 
Podzolicos Vermelho-Amarelos. As cercas-vivas quando plantadas aden- 
sadas, atingem quatro metros de altura em dois anos. Apos o terceiro ano 
a barreira ou cortina vegetal, esta formada com altura de quatro a oito 
metros, 50 cm de largura eaproximadamente 300 espinhos (aculeos) por 
metro quadrado de cerca.

DESCRIQAO BOTANICA DA SAB IA
Sem en tes  de  Sa bia  (Sansao  d o  Ca m po )

Planta nativa do nordeste brasileiro e um arbusto de rapido cres
cimento, que apresenta vantagens que o tornam ideal para a forma9ao de 
cerca-viva. Possuem espinhos semelhantes ao das roseiras, barreira ideal 
contra invasores, resistente a impacto de animais, faz uma prote9ao con
tra poeiras de estradas e tambem e um otimo quebra-vento, e uma planta 
perene que necessita de pouquissima manuten9ao e dependendo da situa- 
qao, dispensa inclusive as podas, suas flores acrescem um valor ornamen
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tal a cerca-viva, a especie e muito rustica e resistente, adapta-se a quase 
todos os tipos de solo, nao sendo muito exigente. As plantas das quais 
sao colhidas as sementes sao as mais vigosas, com maior numero de ga- 
lhos e grande quantidade de espinhos, para atender as exigencias de uma 
cerca-viva.

Fazendo-se testes de germinai^ao atingiram indices de 85%. O 
Sansao do Campo (Mimosa caesalpineafolia) e utilizado como cerca- 
viva. Suas aplica?oes incluem sftios, fazendas, industrias e ate mesmo 
escolas e residencias. A planta atinge a idade adulta com 1 ano de vida e 
sua longevidade ultrapassa os 50 anos. Por ser uma planta perene neces- 
sita de pouca manutcn^ao. O seu desenvolvimento no campo e muito 
rapido, principalmente na primavera-verao podendo alcan^ar 2 metros de 
altura nestas esta9oes ou seja, plantando em outubro de um ano, no mes 
de abril do ano seguinte a cerca ja estara cumprindo seu papel. A sua 
altura maxima podera chegar a 8 metros com tronco de 20 a 30 cm de 
diametro.

O Sansao do Campo tern sido muito usado tambem como quebra- 
vento na citricultura, arvore de pequeno porte atingindo altura de 7 a 8 
metros, o tronco apresenta aculeos que desaparecem com a idade. Ja os 
ramos jovens apresentam um grande numero de aculeos. A casca e de cor 
castanha claro a cinza acastanhado; e o ritidoma se desprende por rimas 
longitudinals, em laminas estreitas e delgadas. As folhas sao altemas, 
bipinadas com 4 a 6 pinas opostas. Cada pina e constituida de 4 a 8 folio- 
los elipticos e ovais. A inflorescencia e do tipo paniculas de espigas com 
5 a 10 cm de comprimento. As flores sao pequenas, de cor branca, com 
0,5 a 0,7 mm de comprimento.

O fruto e um craspedio sobre estipete de 2 a 8 mm; castanho, me- 
dindo de 5 a 10 cm de comprimento por 10-13 mm de largura e aproxi- 
madamente l mm de espessura, dividindo-se em 5-9 articulos, unissemi- 
nados, retangulares ou quadrados, presos a dois filamentos laterals, os 
quais, permanecem apos a queda dos articulos. Cada articulo possui uma 
semente. As sementes sao pequenas, ovoides, tendendo a orbicular com 
dimensoes de 5,9 mm x 5,5 mm x 1,7 mm, apresentando superficie lisa, 
lustrosa e de cor marrom. Seu sistema radicular encontra-se bem adapta-
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do as condi9oes ambientais limitantes. Em geral a floraqao se estende de 
abril a junho e a frutifica^ao de maio a outubro, com a queda dos frutos 
comeqando a partir de setembro. A polinizayao e essencialmente entomo- 
fila, sendo considerada uma especie apicola. A fim de evitar problemas 
com os espinhos (aculeos) no manejo desta especie para obtenqao de es- 
tacas, se aconselha a utilizagao de sementes de M. caesalpiniaefoliafovma 
inerme, variedade melhorada geneticamente para a ausencia dessa carac- 
terfstica. Por outro lado, quando a finalidade do plantio for formaqao de 
cercas-vivas, a presen9a de espinhos nas plantas torna-se uma caracteris- 
tica desejavel. Possui boa capacidade de rebrota, que se inicia sete dias 
apos do corte do tronco.

O numero de brotos chega a ser superior a 12, sendo aconselhado 
o raleio, deixando somente 3 a 6 gemas. Tambem existe a possibilidade 
de rebrota das raizes. A especie tern boa capacidade de regenera9ao natu
ral e se propaga facilmente por sementes, sendo que em condi9oes edafo- 
climaticas favoraveis pode se comportar como planta invasora. Possui, 
ainda, a capacidade de associa9ao simbiotica com Rhizobiumspque fixa o 
nitrogenio atmosferico, sendo muito importante para florestas em regene- 
ra9ao e principalmente em areas de reflorestamento. O efeito dessa bacte
ria e observado pelo maior desenvolvimento das plantas em decorrencia 
da maior capacidade de absor9ao de nutrientes do solo.

FITOPATOLOGIA EM SABIA
As sementes sao atacadas por urn coleoptero (BruchuspisorusL.), 

perfurando-as antes mesmo da coleta oulogo apos o seu beneficiamento. 
Este fato e importante.e serve como um indicativo para escolha de se
mentes dequalidade, garantindo um maior percentual degermina9ao.

SILVICULTURA DA PLANTA
A multiplica9ao pode ser feita por sementes ou por estacas. O 

numero de sementes por quilo e de 22.400 a 33.000 unidades. As semen
tes, por apresentarem problemas de dormencia de tegumento, necer'^—
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de tratamento para a sua ruptura, podendo ser por processos fisicos ou 
quimicos. Recomenda-se a pratica de imersao das sementes em agua re- 
cem-fervida por um minuto. Com este processo de quebra de dormencia 
a germinaqao tem irn'cio 3 a 5 dias apos a semeadura e pode-se obter cer- 
ca de 80% de sementes germinadas. A forma9ao de mudas pode ser reali- 
zada em sacos plasticos, sendo utilizada como substrato uma mistura de 
terra e esterco na propor^ao de 1:1. E conveniente colocar duas sementes 
por recipiente, deixando-se posteriormente a de maior vigor ou a central. 
A plantaqao definitiva deve ser feita quando as mudas alcan^arem cerca 
de 20 cm de altura, o que ocorre 3 a 4 meses depois da semeadura. O 
tamanho das covas, para plantios definitivos no terreno, devem ter 20 x 
20 x 20 cm, distanciadas em 3 x 2 m ou 3 x 3 m e devem receber aduba- 
9ao (organica ou quimica), com o objetivo de favorecer o rapido desen- 
volvimento das raizes. A planta9ao desta especie pode ser realizada iso- 
lada ou associada a outros cultivos.

Os cortes para obten9&o de estacas podem ser efetuados em inter- 
valos de 3 a 4 anos apos o plantio. As estacas obtidas durante o periodo 
de repouso vegetativo (outubro - novembro) apresentam menor suscepti- 
bilidade a rachaduras e maior resistencia a decomposi9ao. Podas e raleios 
(desbastes) devem ser opera9oes indispensaveis no manejo dos plantios 
com a finalidade de obten9ao de estacas para cercas. Na utiliza9ao como 
cercas-vivas recomenda-se que a especie seja plantada adensada, utili- 
zando um metro entre plantas, ou ainda em linhas, com espa9amento de 
10 cm entre plantas, o que suprime o uso de arame. Ao contrario, quando 
for usado o arame, sera necessario utilizar espa9amentos mais amplos 
entre plantas (2 a 3 metros), fazendo-se, nesse caso, a condu9ao das 
mesmas.

O sabia (Mimosa caesalpiniifoliaBenth.) e uma planta pioneira, 
decidua, heliofita, com ocorrencia preferencial em solos profundos, tanto 
em forma9oes primarias quanto secundarias (LORENZI, 2000). Nativa 
da regiao Nordeste do Brasil, pertence a familia Mimosaceae, sendo co- 
nhecida tambem como sabia ou sansao-do-campo (RIBEIRO, 1984). A 
arvore apresenta caracteristicas omamentais, e sua madeira e apropriada 
para usos extemos, como mouroes, estacas, postes, lenha e para carvao.
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As folhas sao utilizadas como fonte de alimento para o gado, especial- 
mente durante a epoca seca no semiarido. O sabia e tambem muito utili- 
zado como cerca viva, por ser pioneira, sendo ideal para recomposi9ao de 
areas degradadas (LORENZI, 2000).

Bedeet al. (1985) relataram que as pastagens naturais no Nordeste 
podem ser substancialmente melhoradas pelo uso adequado de legumino- 
sas arboreas com alto valor proteico e capacidade de suporte. Para essa 
fmalidade, Almeida et al. (1986) comentaram que a Mimosa caesalpinii- 
foliaBenth., por ser uma especie nativa da regiao semiarida constitui-se 
numa das leguminosas arboreas com grande potencial, devido a sua resis- 
tencia a estiagens prolongadas, crescimento rapido e alto teor proteico 
das folhas.

O sabia e empregado na prote9ao e delimita9ao de pomares na ci- 
tricultura, em razao da sua grande quantidade de aculeos. No entanto, 
apesar de seu emprego ser frequente ao redor, ainda nao ha levantamento 
sobre a extensao de seu uso ou das regioes que preferencialmente o ado- 
tarn (LARANJE1RA, 1997).

A propaga9ao dessa especie e via sementes, no entanto estas apre- 
sentam dormencia e, por ocasiao da dispersao natural, ocorrem grandes 
perdas devido a dissemina9ao dos craspedios, designados por pequenos 
segmentos unisseminados, os quais formam a vagem (fruto).

As sementes de muitas especies florestais tropicais germinam ra- 
pidamente desde que estejam maduras (ALEXANDRE, 1980 citado por 
MOUSSA et al., 1998). No entanto, especies com sementes duras podem 
permanecer dormentes por muitos anos (CARPENTER et al., 1993). Ba- 
seando-se em especies tropicais, Sasaki (1980ab) relatou que os tegu- 
mentos duros das sementes dessas especies estao frequentemente cober- 
tos por uma cuticula cerosa que impede a embebi9ao de agua e sao alta- 
mente impermeaveis a difusao de oxigenio. Kozlowskiet al. (1991) a- 
crescentaram que esses tegumentos duros oferecem alta resistencia fisica 
para o crescimento do embriao.

Essas especies com tegumento duro representam frequentemente, 
problemas consideraveis aos viveiristas interessados numa germina9ao 
rapida e uniforme (SANCHEZ-BAYO e KING, 1994; TEKETAY,
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1994). Entretanto, enquanto se pensa que a impermeabilidade da cobertu- 
ra e o principal empecilho a germina9ao das sementes, e possfvel que 
fatores endogenos tambem possam limitar a capacidade fisiologica do 
embriao e, assim, reduzir a germina9ao (MOUSSA et al., 1998).

A dormencia e o fenomeno pelo qual sementes de determinada 
especie, mesmo sendo viaveis e tendo todas as condi9oes ambientais para 
tanto, nao germinam. O fenomeno da dormencia e tido como um recurso 
pelo qual a natureza distribui a germina9ao no tempo (FOWLER e BI- 
ANCHETTI, 2000; FOWLER e MARTINS, 2001). Roller (1972) e Car
valho e Nakagawa (2000) comentaram que a dormencia e tida, como um 
mecanismo que funciona como uma especie de "sensor remoto", o qual 
controlaria a germina9ao de modo que essa ocorresse nao somente quan- 
do as condi9oes fossem propicias a germina9ao, mas tambem ao cresci- 
mento da planta resultante.

Veaseyet al. (2000) relataram que a dormencia de sementes e um 
fator importante na dinamica de popula9oes naturais e esta relacionada a 
adapta9ao dos individuos a ambientes heterogeneos. Esses autores acres- 
centaram que essa variabilidade presente na natureza e importante para a 
propria sobrevivencia dessas popula9oes. De acordo com Baskin e Bas
kin (1985) e Bewley e Black (1985) a dormencia garante que a germina- 
9ao das sementes econsequentemente, o desenvolvimento das plantulas 
ocorram na epoca e local mais adequados.

Apesar de reconhecer as desvantagens da dormencia, Tao (1992) 
relatou ser esta uma caracteristica de relativa importancia em lotes de 
sementes de especies cultivadas, por evitar que elas germinem nos frutos 
a campo em virtude do elevado teor de agua.

A impermeabilidade do tegumento a agua e um tipo de dormencia 
bastante comum em sementes das familias Leguminosae, Solanaceae, 
Malvaceae, Chenopodiaceae, Geraniaceae, Convolvulaceae e Liliaceae 
(POPINIGIS, 1985). De acordo com Rolston (1978), das 260 especies de 
leguminosas examinadas, cerca de 85% apresentavam sementes com te
gumento total ou parcialmente impermeavel a agua.

Nas sementes de Enterolobiumcontortisiliquum (Veil.) Morong, o 
aparecimento da dormencia, pela impermeabiliza9ao do tegumento co-

27



meipou a ocorrer a partir da quarta colheita, dificultando a entrada de u- 
midade, a qual repercutiu na inibi9ao da porcentagem de germina^ao das 
sementes no teste de germinaqao (BORGES et al., 1980).

Em estudos realizados em Piracicaba-SP, com sementes de uru- 
cum (Bixaorellana L.), Amaral et al. (2000) observaram que as sementes 
come9aram a germinar nos estadios E4 (sementes com forma obvoide, 
colora9ao vemielho brilhante e teor de agua de aproximadamente 77%) e, 
neste como tambem no estadio E5 (sementes com forma cuneiforme, 
colora9ao vermelho-escura opaca e teor de agua em torno de 56%), a 
germina9ao foi maxima e, a partir dai, ocorreu sua redu9ao. Os referidos 
autores acrescentaram que no estadio E7 (sementes com forma cuneifor
me, colora9§o vermelho-escura opaca e teor de agua em torno de 10,4%) 
as sementes estavam completamente maduras e a germina9ao foi muito 
baixa, porque o tegumento da maioria das sementes ja estava totalmente 
impermeavel, impedindo a entrada de agua. Veaseyet al. (2000), estu- 
dando a matura9ao de sementes de Sesbania, veriflcaram grande varia9ao 
na intensidade de dormencia entre e dentro das especies avaliadas e entre 
familias (progenies de plantas individuais). Assim e diante da escassez de 
informaqoes sobre a especie Mimosa caesalpiniifoliaBenth., o objetivo 
da presente pesquisa foi estudar o estabelecimento da dormencia nas se
mentes durante o processo de matura9ao.

Foi feito um experimento de campo foi conduzido entre abril e 
novembro de 2001, em area de aproximadamente quatro hectares, de 
vegetaqao nativa de sabia {Mimosa caesa Ip in i (folia B e n t h.) localizada na 
propriedade Engenho Bujari, no municipio de Areia-PB. Os testes de 
germina9ao e vigor foram realizados no Laboratorio de Analise de Se
mentes do Centro de Ciencias Agrarias da Universidade Federal da Para- 
iba (CCA — UFPB), Campus de Areia, PB, situado a 574,62 m de altitu
de, 6°58'12" S de latitude e 35°42'15" WGr. Conforme a classifica9ao 
bioclimatica de Gaussem, nessa area predomina o bioclima 3dth nordes- 
tino sub-seco, com precipita9ao pluviometrica media anual em torno de 
1.400 mm. Durante a condu9ao do experimento foram coletados dados 
medios mensais referentes a temperatura maxima (Tx), media (Tm) e
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minima (Tn) do ar, precipita?ao pluviometrica e umidade relativa do ar 
(Tabela 1).

T ab e la  1 -  Tem perature* m axim a (Tx), m edia (T m ) e m inim a (T n), precipitut& o e um idade re la tiva  do ar, 2001 
Table I -  Maximum temperature (TxK average (Tm) and minimum (Tn), precipitation and relative humidify o f  

the air,2001

M eses 
do Ann Tx

T em p era tu re  do Ar* 
Tm
°C

Tn
U m idade R elativa  

do  Ar*
%

P rec ip ita^ao*

mnt
Jan 28.1 22.7 19.9 81 46,6
Fev 30.5 23.9 20.5 76 19,7
Mar 28.8 23.4 20.6 83 175.1
Abr 27,1 22.6 20,1 88 155,3
Mai 28.1 23.0 20,3 83 10,5
Jun 24.9 21.3 19.1 89 235,1
Jul 24,2 20.7 18.6 90 160.8

Ago 24.5 20.3 17.8 84 139,6
Set 26.6 21.4 18.7 84 65,3
Out 28.2 22.6 19.8 80 21,3
Nov 28,6 23,1 20,3 81 20,8
Dez 28,9 23.5 20.8 82 62,7

Total acum ulado - - - - 111 2,8
* Levantamenm da Estafda Meteorologica do CCA - UFPB, Areia.PB.

M a r c a^ao  das in flo r esc en c ia s

Foram demarcados mais de 100 individuos, os mais vigorosos e 
com boa aparencia fitossanitaria, com altura de quatro a oito metros, com 
idade de aproximadamente 10 anos. Na segunda quinzena de abril, apos 
se constatar que 50% das inflorescencias das arvores selecionadas se en- 
contravam em antese, procedeu-se a marcacao dessas inflorescencias, na 
copa das arvores, utilizando fios de la.

COLHEITA DE FRUTOS E SEMENTES

As colheitas de frutos de Mimosa caesa Ip in Ufa//a B en t h foram i- 
niciadas aos 105 dias, estendendo-se ate os 210 dias apos a antese. Foram 
realizadas a cada sete dias, manualmente, com o auxilio de tesoura de 
poda, tomando-se o cuidado para nao provocar injurias mecanicas nos 
frutos e nas sementes. Imediatamente apos a colheita, amostras de frutos 
e sementes foram acondicionadas em embalagens plasticas, identificadas 
e encaminhadas ao Laboratorio de Analise de Sementes do Centro de 
Ciencias Agrarias da Universidade Federal da Paraiba, dentro de caixas 
termicas, para evitar que ocorressem altera^oes no teor de agua. O per-
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curso entre o campo experimental e o laboratorio era de aproximadamen- 
te cinco quilometros.

Ao longo do experimento, foram realizadas 16 colheitas de frutos.

Deter m in ac o es  E fetuadas

Teste  d e  g erm ina ca o

Apos cada colheita, uma amostra de frutos foi colocada a sombra 
para secar por oito dias; posteriormente, as sementes foram extraidas 
manualmente e utilizadas nos testes de germinacao. Quando os frutos e 
sementes foram colhidos com a coloracao marrom, as sementes foram 
extraidas e semeadas logo apos a chegada ao laboratorio.

Os testes de germinacao foram instalados em caixas plasticas 
transparentes de 11 x 11 x 3 cm, com tampa contendo como substrato, 
duas folhas de papel-filtro na base e uma na parte superior cobrindo as 
sementes. Apos o semeio, as caixas foram postas em germinador tipo 
B.O.D., regulado a temperatura altemada de 20-30 °C e fotoperiodo de 
oito horas, com oito amostras de 25 sementes. As contagens foram reali
zadas no terceiro (MARTINS et al., 1992) e decimo dias (TORRES et al., 
1994) apos a semeadura. Para superacao da dormencia, foram conduzidos 
testes de germinacao com sementes que sofreram pequenos corte (des- 
ponte), com o auxilio de uma tesoura pequena, na regiao oposta a da e- 
missao da radicula.

Testes de v ig o r

- Primeira contagem de germinacao
Conduzida computando-se a porcentagem de plantulas que apre- 

sentaram raiz primaria > 3 cm. As contagens foram realizadas no terceiro 
dia apos a semeadura, conforme recomendacoes de Martins et al. (1992).
- Comprimento de plantulas

No final do teste de germinacao, o hipocotilo e a raiz primaria das 
plantulas normais de cada repeticao foram medidos com o auxilio de re- 
gua graduada, com os resultados expressos em centimetros por plantula.
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M a ssa  fresca  e  seca  de  plan tulas

Depois de conclufdo o teste de germinafao, as plantulas normals 
de cada repeti9ao apos a retirada dos cotiledones, foi pesado e em segui- 
da colocadas em estufa de ventila9ao for9ada a 80 °C, por 24 horas. De- 
corrido esse perlodo, as plantulas foram retiradas da estufa, colocadas em 
dessecadores em seguida, pesadas em balan9a analltica com precisao de 
0,001 g, com os dados expressos em g/plantula (NAKAGAWA, 1999).
- Delineamento estatlstico

O delineamento estatlstico foi o inteiramente casualizado, com os 
dados submetidos a analise de variancia e as medias comparadas entre si, 
pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.
- Germina9ao e dormencia das sementes

Os dados referentes 
a germina9ao encontram-se 
na Figura 1. Observou-se _ 
que dos 126 aos 154 dias f 
apos a antese nao houve f

O
diferen9a estatistica na por- 
centagem de germina9ao 
das sementes com e sem 
tratamento pre-germinativo, 
indicando que nesse perio- 
do nao houve influencia da 
dormencia no processo 
germinativo.

A partir dos 154 dias apos a antese, verificou-se aumento na in- 
tensidade de dormencia nas sementes de Mimosa caesalpiniifoliaBQnth., 
sendo esta manifestada atraves de redu9ao drastica e gradativa da porcen- 
tagem de germina9§io das sementes que nao foram submetidas a trata
mento pre-germinativo, as quais diferiram estatisticamente daquelas se
mentes com tratamento pre-germinativo ate o final do periodo de avalia- 
9ao (210 d.a.a.). Dessa forma, as sementes colhidas aos 154 d.a.a. dispen- 
sam os tratamentos pre-germinativos.

Dias apds a antese

Figura 1 -Genmna^So de sementes das Mimosa caesalpiniifolia 
Benth. colhidas em diierentes 6poca.s, com e sem 
desponte.

Figure I -  Germination of the Mimosa caesalpiniifolia Benth.
seeds collected in different stages o f development, 
with and without blunts.
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No periodo em que se registraram os maiores porcentuais de ger- 
minafao nas sementes sem tratamento pre-germinativo, o teor de agua 
dos frutos e das sementes se encontrava elevado.

Na epoca em que se constatou redugao acentuada na porcentagem 
de germinafao das sementes que nao foram submetidas a tratamentos 
pre-germinativos e, proporcionalmente, aumento na porcentagem de se
mentes duras ocorreu elevagao na temperatura e redu?ao na precipitagao 
(Tabela 1), fato esse que submeteu as sementes a um estresse, com con- 
sequente aumento da dormencia tegumentar. Muitas especies legumino- 
sas, como e o caso do sabia, desenvolvem naturalmente a impermeabili- 
dade do tegumento, diminuindo a umidade das sementes, como meca- 
nismo de mante-las viaveis por periodos longos (WILLAN, 1985).

Resultados semelhantes foram obtidos por Borges et al. (1980) ao 
estudarem a matura?ao e dormencia de sementes de Enterolobiumcontor- 
tisiliquum (Veil.) Morong, em que verificaram que o aparecimento da 
dormencia, atraves da impermeabiliza^ao do tegumento, ocorreu a partir 
da quarta colheita, o que dificultou a entrada de agua e a germinai^ao das 
sementes.

Tambem, Amaral et al. (2000) observaram os menores porcentu
ais de germinafao em sementes de Bixaorellana L. quando as estas esta- 
vam completamente maduras, epoca em que o tegmen da maioria delas 
se encontrava completamente impermeavel, impedindo assim a entrada 
de agua. No entanto Barbosa et al. (1992) constataram que as porcenta- 
gens de sementes dormentes de CopaiferalangsdorffiiDesf. aumentavam 
ate os 154 dias apos o florescimento, diminuindo com a evolucpao da ma- 
tura<?ao e atingindo valores minimos aos 203 dias, ocasiao em que o teor 
de agua das sementes se encontrava em declinio e proximo da maxima 
massa seca.

V ig o r  e  d o rm en cia  d e  sem entes 

- Primeira contagem de germina^ao
De acordo com os dados da Figura 2, verificou-se a influencia da 

dormencia na primeira contagem de germina^ao desde o inicio (126 dias
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tooapos a antese) ate o final 
(210 dias apos a antese) do 
periodo de avaliaqao, em 
que ocorreram diferen^as 
significativas entre as se
mentes, sem tratamento, e 
aquelas submetidas a trata
mento pre-germinativo, 
sendo os maiores porcentu- 
ais de germinaipao obtidos 
com as sementes submeti
das ao desponte (Figura 2).

£

a.

Dias aprie a antese

F ig u ra  2 -  Vigor das sem entes de Mimosa caesalpiniifoiia 
Benth. colhidas em  diferentes epocas. com e sem 
desponte.

Figure 2 -  Vigour o f  Mimosa caesalpiniifolia Benth. seeds 
collected in different stages o f  development, with 
and without blunts.

Comportamento semelhante foi descrito das sementes de Ilexpa- 
raguariensis A. St. -Hil., as quais foram classificadas como duras por 
Fowler e Sturion (2000), o que as toma impermeaveis, dificultando a 
absorqao de agua, as trocas gasosas e, consequentemente, a germina?ao. 
Barbosa et al. (1992) comentaram que a varia^ao e o aumento na porcen- 
tagem de sementes germinadas de CopaiferalangsdorffiiDesf. acontece- 
ram principalmente, devido a evolu9ao da maturidade fisiologica e nao a 
substancias inibidoras da germina9ao das sementes.
- Comprimento da raiz primaria e do hipocotilo

Os dados apresentados nas Figuras 3 e 4referem-se ao compri
mento da raiz primaria e do hipocotilo respectivamente, das sementes 
com e sem tratamento pre- 
germinativo. Atraves dos 
dados, constatou-se que as 
poucas sementes que ger- 
minaram no tratamento 
sem desponte apresenta- 
ram comprimento da raiz 
primaria um pouco menor 
que as plantulas originadas 
de sementes que foram 
despontadas.

□  Com  deapom o

Dias ap6s a antese

F ig u ra  3 -  C om prim ento da raiz primtfria das p lantulas de 
Mimosa caesalpiniifolia Benth. das sementes colhidas 
em  diferentes £poca-s, com  e sem  desponte.

Figure 3—Length o f  the primary root ofMimosa caesalpiniifolia 
Benth, seedlings from seeds collected in different 
stages o f development, with and without hlunfs.
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□  Com dospo n to  

Q  Som dasponts

a a aJJL a

JJ

a LJL

Ull

£

A diferen9a no comprimen- 
to da raiz primaria eviden- 
ciou-se a partir dos 147 dias 
apos a antese, quando os 
maiores valores foram obti- 
dos nas plantulas oriundas 
de sementes submetidas ao 
desponte e assim permane- 
cendo ate o final do periodo 
de avalia9ao (210 dias apos 
a antese). As plantulas ori- 
ginadas de sementes nao 

submetidas a tratamento pre-germinativo apresentaram os menores valo
res dessa caracteristica (Fig. 3). Com rela9§o ao comprimento do hipoco- 
tilo nao se verificou influencia da dormencia sobre essa variavel (Fig. 4).
- Massas fresca e seca de plantulas

126 133 140 147 154 16t 168 175 182 189 196 203 210 
Oias ap6s a antese

Figure 4 -  Comprimento do hipocrtiilo das plantulas de Mimosa 
caesalpiniifolia Benth. das sementes colhidas em 
diferentes Ipocas, com  e sem desponte.

Figure 4 -  Length o f  the hypocotyi of Mimosa caesalpiniifolia 
Benth. seedlings from seeds collected in different 
stages o f  development, with and without blunts.

□  Com desponte

□ Sem desponte

a a a a

De acordo com os 
dados apresentados na Fi- 
gura 5, referentes a massa 
fresca das plantulas, a se- 
melhan9a do comprimento 
do hipocotilo nao se verifi
cou influencia da dormen
cia sobre essa caracteristica, 
foram avaliadas as plantulas 
das sementes que germina- 
ram. Em contrapartida, ob- 
servou-se que a dormencia 
influenciou a massa seca 
das plantulas. A diferen9a foi verificada a partir dos 182 dias apos a ante
se, estendendo-se ate os 210 d.a.a., quando os maiores valores foram ob- 
tidos nas plantulas originadas de sementes submetidas ao desponte (Fig. 6).

0,09

0,08

I °'°7 
1 °'06 
|  0,05 

i t  0,04
I
1 0,03 
t  0,02K
§  0,01 

0
126 133 140 147 154 161 168 175 162 189 196 203 210 

Dias apos a antese
Figure 5 -  Conteudo de massa fresca das plantulas de Mimosa 

caesalpiniifolia Benth, de sementes colhidas em 
diferen tes 6pocas, com e sem  desponte.

Figure 5 -  Fresh mass content o f  the Mimosa caesalpiniifolia 
Benth. seedlings from  seeds collected in different 
stages o f  development, with and without blunts.
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Dias apGs a  antese

Figure 6-Comeudode massa seca das plantulas de Mimosa 
caesalpiniifolia Benth, das sememes colhidas em 
diferentes dpocas, com c scm desponte. 

Figure 6 -  Dry mass content of the Mimosa caesalpiniifolia 
Benth. seedlings from seeds collected in different 
stages of development, with and without blunts.

CONCLUSOES
A colheita dos frutos de sabia (Mimosa caesalpiniifoliaBenth.) 

para a obten^ao de sementes, pode ser efetuada de 154 a 285 dias apos a 
antese, com germina^ao das sementes em torno de 70 a 80% e acumulo 
maximo de massa seca, ressaltando-se que a secagem em excesso dessas 
sementes podem induzi-las a dormencia.

As sementes de sabia apresentam vida curta e e extremamente 
sensfveis a disseca<?ao e a baixas temperaturas, tomando diffcil sua con- 
servaijao a longo prazo. Para obtcngao de cerca-viva e uma grande alter- 
nativa e na produ9ao de estacas, esta planta produz um material de longa 
durabilidade, sempre sendo observadas as epocas de cortes da mesma.
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ANEXO

FIG 11: Inflorescencia da Sabia.

FIG 12: Folhas e ramos 
da Sabia.

41



42



IMPRESSOS S T O R B E M LT DA .

A S S I S -  SP
Tiragem: 300 exemplares 

Tipografxa :Times New Roman (textos) 
Centabel Book (titulos)

Formato: 16x2 3 cm 
Papel do miolo: Offset 75g/m2 

Papel da capa: CartSo triplex 250 g/m2 
Laminaqao da capa: Fosco 
NOmero de pAginas: 4 4 
Acabamento: Colado

Editora da Universidade Federal de Campina Grande - EDUFCG
EDUFCG


