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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A iniportancia da especie jurema-preta mis areas do semi-arido tern sido relatada em varias 

publicacdes, sobretudo, no que se refere ao potencial energetico e ibrrageiro. Contudo, esta planta 

ocorrente na Caatinga possui aculeos que dificullam o manejo e explora9ao, independentemente da 

finalidade de sua utiliza9ao. Objetivou-se estimar a propor9ao da especie ocorrente na Caatinga, 

sobretudo, os perceutuais de plantas que nao apresentavam aculeos: a densidade basica desse 

fenotipo, estimativa da herdabilidade (h ) e ganho realizado apos sele9ao para esta caracteristica. 

Inicialmente, foi realizado um levantamento em areas de Caatinga dclimitando-sc 4 retangulos de 

40x50 m e dividiudo em quadriculas de 10x10 m para facihtar a sistematiza9ao do levantamento. 

Posteriormente foram selecionadas 16 matrizes de plantas sem aculeos e realizado um teste de 

progenies, com 3 repetieSes e 10 plantas por parcela. Este ensaio foi repetido posteriormente 

utilizando-se a mesma metodologia. A detemiina9ao da deiLsida.de basica lbi feita utilizando-se o 

"nietodo do maximo teor de umidade". Os resultados mostraram, um percentual da especie de 

74,32%. A media dos individuos sem aculeos foi de 17.27%. A h 2 realizada foi de 0,95, media dos 

dois ensaios realizados. A densidade basica dos dois fenotipos escolhidos (plantas com aculeos e 

sem aculeos) nao apresentaram diferen9as significativas. A utiliza9ao de plantas sem aculeos facilita 

o manejo e a explora9ao da especie estudada e a qualidade da madeira nao sofre nenhum prejuizo, 

como mostraram os resultados referentes a densidade basica. Alem disso, o valor da h" mostra que a 

sele93o e eflciente mesmo utilizando metodos simples. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA INTRODUQAO 

As areas semi-aridas apresentam um escasso potencial madereiro de grande porte, porem, 

possui diversas especies nativas com porte arboreo-arbustivo que se destacam com grande 

expectativa como materia prima possivel de ser utilizada principalincnte para fins energetico e 

forrageiro. Dentre estas especies tem-se destacado a jurema-pretazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA {Mimosa hostilis Bentli), a qual 6 

bem conhecida, sendo sua ocorrencia verilicada desde o Estado do Ceara ate a Bahia (BRAGA, 

1976). 

A situacao socio-econdmica da regiao semi-arida do Nordeste e a restrita utilizacao do 

potencial da vegeta^^o da caatinga, devido ao pequeno porte, associadas as necessidades de se 

buscar fontes alternativas de energia e forragem, despertou a necessidade da obtencao de 

conliecimentos sobre a especie jurema-preta (A/, hostilis Benin), sobretudo para a producao de lenha, 

carvao vegetal e forragem. 

£ necessario salientar que alein da sua utilizacao para diversos fins, essa especie merece 

destaque com rela9at) a adaptacao em ambientes adversos, principalmente na regiao semi-arida que 

apresenta pluviosidade baixa e iiTegular, ao redor dos 600 mm/ano. 

Diante dos fatos expostos e dc fundamenlal importancia cstudos com essa especie visando 

um melhor conhecimento da mesma, o que possibilitaria um maior aproveitamento para diversos 

fins, sobretudo atraves do melhoramento genetico para caracteristicas de interesse economico ou que 

nele interferem. Uma dessas caracteristicas se refere a presen9a de aculeos na planta. Esses aculeos 

dificultam o manejo c a explora9ao da planta, mdependentemente da finalidade de sua utiliza9ao. No 

entanto, nas popula9<5es nativas dessa especie existe uma frequencia de plantas sem aculeos, mas 

nao se sabe a magnitude desse fenotipo. 

A existencia da variabilidade para esse carater leva a hipotese de que o aumento da 

frequencia das plantas sem aculeos poderia facilitar a sua explora9ao e com isso propiciar uma maior 



utilizacao dessa especie com otima adaptacSo na regiao. Contudo, e necessario verificai" o 

comportamento das plantas sem aculeos com relacao a linalidade a que se destina em cornpara9ao 

com plantas com aculeos presentes mi planta. Outro aspecto importante e a estimativa da 

herdabilidade do carater em estudo, o que podcra indicar com maior seguran9a o metodo mais 

apropriado para a sele9ao. 
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2. OBJETIVOS 

Com base nas coasideracoes anteriores, o presente trabaDio tern os seguintes objetivos: 

- Levantamento da frequencia fenotipica de plantas de jurema pretazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA {Mimosa hostilis Benth) 

ausente de aculeos. 

- Verificar a qualidade da madeira para a producflo de energia dos gen6tipos sem aculeos. 

- Estimativa da herdabilidade e ganho com a selecao para a caracteristica ausencia/presenca 

de aculeos na especie. 

- Selecao dc plantas sem aculeos. 

3 



3. REVISAO DE LITERATURA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A jurerna-preta e uma arvore leguminosa muito comum na Caatinga, apresenta alto grau de 

resistencia a seca, cresce em solos rasos, e uma das primeiras especies arboreas a se instalar em 

areas degradadas e. geralmente, apresenta aculeos. (GLOBO RURAL, V.4; 1989) 

BRAG A (1976), descreve as arvores dessa especie, arirmando que apresenta um porte 

arbustivo geralmente bifurcado com gallios baixos, alcancando uma altura media de 4,5 m com a 

idade de 5 anos. Apresenta uma casca rugosa com fendas longitudinais pouco fibrosa e espinhos no 

caule. As folhas sao bipinadas e as flores dispostas em espigaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA esbranqui9adas. O fruto c uma vagem 

pequena, de tegumento lino 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 um cerne castanho 

avennelhado produzindo excelente lenha e carvao. Seu carvSozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e preferido pelos ferreiros a qualquer 

outro de origem vegeUil, sendo tambem utilizada para a obten9ao de estacas e forragem. 

O estoque da vegeta9ao nativa do Estado da Pai'aiba e estimado em 163,3 nulhdes de esteres, 

possiveis de explora9ao (S1LVA, 1994). O consumo de produtos llorestais no Setor 

IndustriaEComercial 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 (FE-RREIRA, 1994a). Ja no setor Domiciliar o consumo e de 5.176.391 st/ano. 

No interior urbano do Estado o consumo energetico Florestal, em rela9ao 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, sHo 

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

indica9ao de que dez especies, somando-se essas as mortas e indeterminadas, concenfram em tomo 
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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 participa9ao. 

A utilizacao da jurerna-preta como fonte de energia e relatado por FAR1A (1984). Ele avaliou 

a especie com relaeao as propriedades da madeira e do carvao. Os rendimentos gravimetricos de 

carvao encontrados tbram bem superior aos enconlrados por OLIVELRA e SILVA (1982) para a 

madeira de Eucalyptus grandis estudada nas mesmas condi9oes de ternperatura. Diante desse 

resultado o autor concluiu que a jurerna-preta apresenta excelente rendimento gravimetrico de carvao. 

A importancia da leguminosa em apre9o como fonte energetica tern sido enfatizado tambem 

em outras publica95es (MIRANDA & BARBOSA, 1992; BRAGA, 1976; PAULA, 1982; SILVA, 

1980). 

Segundo CARVALHO FTLHO e SALVIANO (1982), 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. 

Segundo PASSOS (1991), a composi9ao bromatologica da jurerna-preta {Mimosa hostilis^ 

Benth) apresenta os seguintes resultados: 14,28% de proteina bruta; 5,21% de EE; 28,23% de fibra 

em detergente neutro (FDN); 32,23% de fibra em detergente acido (FDA); 10,93% de hgnina (L) e 

7,23%o de cinzas (Cz). E em uma digestibilidade "in situ" esta forrageira apresentou, no tempo de 

fermenta9ao luminal 72 horas, uma digestibilidade da materia seca em saco de nylon de 40,92%), 

onde o teor de materia seca total (MST) foi de 52,08%. 

ALBUQUERQUE NETO et al (1994) detenninaram que a quahdade das ramas dos 

individuos com e sem aculeo n<1o diferiam significativamente. Estes mesmos autores deteiTninaram, 

em suas ramas, niveis de Proteina Bruta entre 11,98% e 17,27%, considerado alto em nossas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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pastagens, e Teor de Fibra entre 27,40% e 4,03%, compativel com o carater ruminante dos rebanhos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

caprino e ovino da regiao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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4.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA MATERIAL E M&TODOS 

4.1. LEVANTAMENTO NAS POPULATES NATIVAS 

Neste levantamento utilizou-se qnatro popula9oes de jurema preta. Foi realizado em quatro 

areas nativas de caatinga, sendo uma area localizada nas proxirnidades do aeroporto municipal da 

cidade de Patos-PB e, tres areas localizadas na Fazenda NUPEARIDO (Nucleo de Pesquisa para o 

Semi-Arido), pertencente a UFPB-CAMPUS-VII. 

Apos a localizacao das areas, cada uma foi delimitadazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA por um retangulo de (40x50) m, 

subdivididas em quadriculas de (10x10) m para facilitar a sistematizac&o do levantamento. 

Foram feitas anota95es do numero total de plantas de jurema preta, do mimero de plantas com 

aculeos, do niimero de plantas sem aculeos , alcm do numero de plantas de outras especies. 

A detemiinaeao da ausencia de aculeos nas plantas de jurerna-preta se baseou na inspecao 

macroscopica dos iridividuos. 

4.2. DETERMINAgAO DA DENSIDADE BASICA 

JVHTCHEL (1960) afirina que a densidade basica e o parametro mais simples e util para a 

aceitabilidade da madeira em varios usos importantes. Na especie objeto desse estudo, FARIA 

(1984), constatou que esse parametro tern alta correlacao positiva com o rendimento gravimetrico do 

carvao, de modo que quanto maior a densidade basica, melhor a madeira para a producao de carvao. 

Dessa forma utilizou-se esse parametro para a determinasao do potencial da jurema-preta ausente de 

aculeos para a produ9ao de energia. 

4.2.1. COLETA DAS AMOSTRAS NO CAMPO. 

A madeira para o estudo foi coletada na Fazenda N U P E A R I D O , municipio de Patos-PB. 
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Utilizando-se o metodo de amostragem destrutivo, foram coletadas amostras de 14 arvores 

de jurema-preta, sendo 7 plantas com aculeo e 7 sem aculeo. A coleta dcssas amostras foi fcita de 

forma paralela, ou seja, ao coletar amostras de uma planta sem aculeo a mais proxima a esta com 

aculeo foi tambem coletada, sendo estas devidamente identificadas. 

Apos a coleta, as toras foram transportadas para o Setor de Tecnologia de Produtos Florestais 

do CSTR, CAMPUS VII, Patos-PB, onde foi efetuada a preparacao das mesmas para a detcrminacao 

da densidade basica. 

Em cada tora proveniente de determinada arvore foram retirados dois discos, sendo estes 

fracionados com cortes feitos no sentido radial, formando 4 cunhas, totalizando assim, 112 amostras, 

sendo 56 de cada fenotipo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.2.2. OBTENCAO DA DENSIDADE BASICA . 

O metodo utiiizado para a determinacao da Densidade Basica (DB) foi o "metodo do maximo 

teor de umidade", conforrne proposto por FOELKEL et al (1972): 

D B - 1 

(PAM/PAS) - 0,346 

onde: DB = densidade basica da madeira (g/cmJ) 

PAM = peso da amostra no maximo teor de umidade (g) 

PAS = peso da amostra absolutamente seca (g) 

Os corpos de prova, ja preparados, foram mantidos em agua ate atingirem a completa 

saturacao. Ap6s sua completa saturâ cto estes foram pesados, obtendo-se assim o peso da amostra no 

maximo teor de umidade. 

Para a obtencao do peso seco , estas mesmas amostras foram colocadas em estufa a 

ternperatura de 103 ± 2°C, sendo feita sucessivas ix̂ sagens ate atingir peso constante. 
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4.2.3.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ANALISE ESTATf STICA 

Apos obtida a densidade basica das amostras foi efetuado uma analise de variancia, para 

verificar se ha diferen9a com rela9ao a densidade basica entre plantas com c sem aculeos,utilizou-se 

o delineamento inteiramente casualizado com 14 repeti95es. A unidade exr*rimental foi constituida 

das 4 amostras, proveniente de cada disco. 

4.3. TESTE DE PROGENIES 

4.3.1. OBTENCAO DAS PROGENIES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I Foram obtidas 16 progenies de meios irmaos proveniente de gen6tipos sem aculeos. O 

mesmo ensaio foi repetido utilizando-se a mesma metodologia, porem no 2° ensaio foram utilizadas 

27 matrizes. A coleta foi feita em popula9des nativas localizadas nas proximidades do municipio de 

Patos. Procurou-se matrizes com maior quantidade de sementes, permitindo assim, ja nessa etapa 

uma sele9^o para este carater, ou seja, uma sele9ao massal para produ9&o de sementes. Apos a coleta 

no campo, as sementes foram levadas para o laboraforio do DEF - UFPB, onde foram retiradas das 

vagens e utilizando-se o diagnoscopio foi feita a selecao das sementes com a finalidade de eliminar 

as sementes inferiores, e posteriormente feito o expurgo para evitar o ataque de insetos nas mesmas. 

Apos a sele9&o, as sementes foram armazenadas em camara umida ate o momento da 

instala9ao do ensaio. 

4.3.2. INSTALACAO DO ENSAIO 

Este ensaio foi instalado no Viveiro Florestal do Departamento de Engenharia Florestal. 

Para a instala9ao do ensaio no viveiro utilizou-se do Delineamento Inteiramente Casualizado 

(DIC) com 3 repeti9des e 10 recipientes plasticos por parcela. Quatro meses apos a semeadura das 

progenies anotou-se o numero de plantas sem aculeos em rela9ao ao numero total de plantas (com e 
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sem aculeos). Posteriormente, foram ©stimados o ganlio realizado e herdabilidade realizada, 

conforme expressSo apresentada por VT3NCOVSKY (1987): 

Ganlio realizado. Gr = Mm - Mo . onde: Gr = eo ganho realizado com a selecao; 

Mm: e a media do carater apos a selecao; 

Mo: c a media do carater antes da selecao. 

Herdabilidade realizada: h = 2Gr/ds ; onde: h ' = e a herdabilidade realizada 

ds: 6 o diferencial de selecao. 

ds = Ms - Mo (Ms: e a media dos individuos 

selecionados) 
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5. RESULTADOS E DISCUSSAO 

5.1, LEVANTAMENTO NAS POPULAQOES NATIVAS 

Na iigura 1, e apresentado o numero de plantas arboreas encontradas nas areas que se 

procedeu o levantamento. Observa-se que a especie em estudo supera todas as outras em termos 

quantitativo. Porem, e importante salientar que foram escolhidas areas com predonunancia desta 

leguminosa. 

A jurema-preta e responsavel, em media por 74,32% ± 27,96% dos individuos da caatinga. 

Destes individuos e possivel observar, em media 17,27% ± 3,62%) sem aculeos (Figura 2). 

A variacao nos percentuais de jurema-preta sem aculeos nas diferentes areas amostradas foi 

de 13,51% a 20,91%, pode ser explicada pela variacao genetica natural entre as populacoes, ou por 

erro de amostragem. Outra possibilidade pode consistir no estagio de desenvolvimento sucessional 

diferenciado dos povoamentos, pois nas areas II e III , consideradas jovens, ha um maior percentual 

de jurema-preta sem aculeo (19,75% e 20,91%, respectivamente), enquanto que na area IV, 

visivelmente mais antiga, o percentual baixa para 14,89%. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.2 DETERMINAQAO DA DENSIDADE BASICA 

Na Tabela 1 e apresentado o resumo da analise de variancia para o carater ausencia/presenca 

de aculeos. Observa-se que nao houve diferenca signiflcativa entre plantas com o fen6tipo sem 

aculeo e com aculeo. As medias para a densidade basica foram bastante semelhantes (Figura 3). O 

valor medio da densidade basica (0,85 g/cnr) foi bem inferior ao obtido por FARIA (1984), de 0,91 

g/cm3 . Porem, foi utilizada metodologia diierente e o autor nao salienta se esssa densidade 6 

referente a apenas ao ceme, pois, essa parte da madeira e esperado densidade maior. Na metodologia 

usada neste ti-abalho a densidade foi obtida utilizando ceme e alburno, nao sendo separado o tipo de 

i i 



1989 

JUREMA OUTRAS TOTAL 

ESPECIE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fig. 1: Numero de plantas arboreas nas 4 areas levantadas. Patos (PB), 1994. 
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AREAS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fig. 2: Porcentagem de plantas sem aculeos nas quatro areas e media. Patos (PB), 
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TABELA 1: Resume da analise de variancia para o caniter auscncia/presenea de 

aculeos. PatosfPB), 1995.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 ( J ,1 0 f i j^g p ) 

FV G.L QM 

TRATAMENTOS 1 0,001 n.s. 

ERRO 26 0,002 

MfcDIA 0,848 

C.V 4,57% zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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0,855 

0,85 

DENSIDADE 
BASICA 0,845 
g/cm3 

0,84F 

0 

0,852 

0,848 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

s/  c/  Media 

a cule os a cule os 

FENOTIPOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fig. 3: Densidade basica das amostras de jurema-preta com e sem aculeos. Patos (PB), 1995. 
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lenho. Isso pod© explicar em parte a diferenca observada entre essas duas estimativas da densidade 

basica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.3. TESTE DE PROGENIES 

O ganho realizado com a selecao foi de 40% nos dois ensaios realizados (Figura 4). As 

estimativas da media da populacao original (Mo) foi obtida atraves de um levantamento feito na 

populacao que foi efetuada a selecao. A l r foi de 0,94 e 0,96, no 1° e 2° ensaio, respectivamente. 

Esses valores indicam que o carater em estudo pode ter uma heranca bastante simples. 

O teste de progenie foi mstalado para que a selecao fosse efetuada a nivel de famihas, caso o 

coericiente de herdabilidade para o carater fosse baixo. Como isso nao ocorreu, a selecao foi efetuada 

pelo metodo massal, como sugerido por RESENDE (1994). E importante salientar que alem da 

selecao ja realizada no momento da obtencao das progenies (CI - selecao em 1 sexo), a segunda 

selecao (C2 - selecao em 2 sexos) foi feita ainda no viveiro, pois a caracteristica em questao pode ser 

selecionada ainda na fase de mudas. 

Na Figura 5 sao apresentadas as medias da populacao original - populacao nativa - CO, 1° e 

2° ciclo de selecao dos 2 experimentos realizados. As medias relativas ao 2° ciclo sao estimativas 

esperadas, obtidas em funcao da h 2. Observa-se que ja no 2° ciclo seletivo, espera-se 98% de plantas 

sem aculeos, ou seja, praticamente a fixacfto do carater. 

Nas Figuras 6 e 7 sao encontradas as estimativas do ganho com a selecao em valores 

absolutos e em relacao a media do ciclo anterior, respectivamente. Nota-se que o ganho foi alto no 1° 

ciclo, mesmo sendo a selecao praticada em apenas um sexo. Isso ocorreu tambem devido ao alto 

valor da h 2. Como esperado o ganlio genetico por ciclo, em relacao a media do ciclo anterior foi alto 

no 1° ciclo seletivo e decresceu consideravelmente no 2° ciclo. Com relacao aos 2 ensaios realizados 

as estimativas foram semelhantes para todos os paramelros, mostrando que o carater tern pequena 
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PARAMETROS GENETICOS 

1° Ensaio B2° Ensaio • Media zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

h 2i=0,94 

h 2

2 = 0,96 

M s - 1 

Fig. 4: Ganho com a selecao (GS) e herdabilidade do carater (h
2

) nos dois ensaios realizados. 

(PB), 1995. 
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CO C1 C2 

CICLOS DE SELEQAO 

H1° Ensaio B2° Ensaio a Media zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fig. 5: Medias observadas da populacao original (CO), ciclo 1 (CI) e media estimada do ciclo 2 

(C2). Patos (PB), 1994. 
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42 

C1 C2 

CICLOS DE SELECAO 

U1° Ensaio • 2° Ensaio • Media zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fig. 6: Ganho com a selecSo em valor absoluto, por ciclo de selecao nos dois ensaios. Patos (PB), 

1994. 
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CICLO DE SELEQAO 

111° Ensaio H2° Ensaio H Media zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fig. 7: Ganho com a selecao em relacao a m6dia do ciclo anterior, nos dois ensaios. Patos (PB), 

1995. 
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influencia do ambiente, ja que a populacao original utilizada foi a mesma e se trata de um carater 

qualitativo. 

Em observances empiricas a presenca de aculeos parece se niamfestar mais tarde em certas 

plantas, o que pode contribuir para a diminuieao na porcentagem de plantas sem aculeos nas 

populacdes mais antigas; ou seja, nao temos ainda exatidao para anrmar se a caracteristica se 

mamfesta mais tarde em delcrminadas plantas ou se e defirhda logo nos pnmeiros meses. Ha ainda a 

hipdtese da influencia ambiental sob o carater. 

Outra questao que deve ser discutida e a frequencia de aculeos na planta, que variam muito. 

Os aculeos na planta ocorrem de forma gradativa, ou seja, plantas que possuem pouquissimo aculeos 

ate plantas com alta concentrando. Dessa forma, alem da varia9ilo qualitativa existe tambem uma 

varianao quantitativa no carater, o que leva a hipbtese de um eontrole simples em primeiro grau 

associado a outro eontrole condicionado ix>r poligenes. 
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6.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA C O N C L U S O E S E R E C O M E N D A < ? 6 E S 

A constatacao de coasideravel proporcSo do fenotipo descjado dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Mimosa hostilis Benth 

desperta para a possibilidade de aplicacao de um metodo simples de melhoramento como o corte 

seletivo e sistematico dos individuos com aculeo; uma pratica de manejo simples e valida para 

aumentar a ocorrencia relativa do fen6tipo sem aculeo nos povoamentos florestais, alem de aumentar 

a frequencia alelica lavoravel a ausencia de aculeos, nas sementes provenientes de areas manejadas. 

O percentual de individuos sem aculeo, em 4 populaQdes observadas, foi, em media, de 

17,265%+ 3,615. 

0 ganlio realizado com a selecao para a ausencia de aculeos na especie jurema-preta foi de 

40%o. 

A estimativa obtida para o coeficiente de herdabilidade do carater foi de 0,95, media dos dois 

ensaios realizados. 

A alta magnitude dessa estimativa indica que a selecao massal para a ausencia de aculeos e 

eiiciente. Sugere tambcm que o cfuater tern uma heranca bastante simples. 

Os parametros estimados no 2° ensaio continnaram os ja obtidos no 1° , enfatizando a 

pequena influencia do ambiente no carater estudado. 

Em trabalho feito anterionnente visando a detenu inacao da ([ualidade da forragem de plantas 

de jurema-preta sem aculeos foi constatado que nao ha diterenna em relanao as plantas com aculeos. 

Tambem com relanao a qualidade energetica ocorreu o mesmo. Assim sugere-se uma maior 

utilizanao de plantas da especie estudada sem aculeos devido as vantagens em relan^o as plantas 

portadoras do fenotipo com aculeos, vantagens estas, ja enfatizadas anterionnente. 
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G L O S S A R I O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ACULEO: formacao epideniiica com aspccto tic cspinho encontrada p. ex. em caule ou em folhas. 

Distingui-se do espinho por nao ter posieao dermida no orgSo, por ser racilmente 

removivel e porque estes possuem elementos condutores. 

FENOTIPO: lbnnas altemativas de expressao de uma caracteristica. Essa expressao depende do 

genotipo e do ambiente. 

GANHO REALIZADO: ganho observado apos a selecao. 

GENES: segmento de DNA, situado numa posieao especitica de um determinado cromossomo, que 

participa da manisfestacao fenotipica de um certo carater. 

GENOTIPO: consiituicao genetica de um individuo. 

HERDABILIDADE. proporcao da variacHo fenotipica que e devida a causas geneticas. 

MELHORAMENTO GENETICO: arte e ciencia para alterer geneticamente as plantas e animais de 

modo a atender as necessidades do homem. 

POLIGENES: sao genes com pequeno efeito em um carater particular que podem suplementar uns 

aos outros provocando alteracoes quantitativas mensuraveis. 

PROGENIES DE MEIOS ERMAOS: descendencia de uma arvore (mile) tendo sofrido polinizanao de 

outras arvores. 

SELEQAO: processo no qual individuos com certas caracteristicas sao favorecidos na reproducao. 

SELEQAO EM 1 SEXO: selecao com eontrole parental em apenas um sexo. 

SELEQAO EM 2 SEXOS: selecao com eontrole parental nos dois sexos. 

SELECAO MASSAL: selecao fenotipica de diversos mdividuos numa populacao e o uso da mistura 

das suas sementes para produzir a geracao subsequente. 
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