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R S S U M 0 

0 presente traballio f o i realizado a p a r t i r de um expert-s 
mento localizado em Alhandra, Paraiba-Brcsil. Con o objetivo de a-
v a l i a r o comportamento i n i c i a l de especies de Pinus t r o p i c a i s , 
introduzidos na regiao litoranea do 3stado da Paraiba. 0 experimen 
to f o i implantado em 10/08/77, com as seguintes especies: ; .. Pinus 
patula, P. kesiya, P. oocarpa, p. caribaea var. caribaea, P # 

caribaea var. bahamensis. As especies foram plantadas sem nenhum 
tipo de adubacao e em 2 espagamentos, ou seja, 3x1,5m. e 3x2m. Pas 
sados 2 anos as especies de P. patula e P. kesiya morreram t o t a l -
mente e o P. kesiya f o i substituido pelo P. caribaea var. 
hondurensis. Os dados de a l t u r a , DAP e f0 de sobrevivencia foram co 
lli i d o s em 09/01/90. Poram mensuradas 40 plantas/parcela (3x1,5m.), 
e 28 plantas/parcela (3x2m.). Cs dados de altura e DAP, foram 
transformados em volume/pareela (m*^), volume em m^/ha e IMA em m^/ 

ha. Para analise , aplicou-se testes e s t a t i s t i c o s . Peito a analisei 
observou-se, que a maior sobrevivencia f o i para 0 P. caribaea var. 
hondurensis com 97!/$ (3x1,5m.), e as especies que menos sobrevive-
ram foram o P. oocarpa (3x1,5m.) e P. caribaea var. hondurensis 
(3x2m.), ambas com 94$ de sobrevivIndia. Heferente ao volume 0 P. 
oocarpa f o i a especie que mais se desenvolveu apresentando 540, 88 
rn^/ha (3x1,5 m .), seguido do P. caribaea vcr. caribaea com 4 8 9 , 5 9 

m^/ha ( 3 x 2 m .), a especie que menos ores ceu volume t r i e amen te f o i o 
P. caribaea var. hondurensis, dando 301,60m^/ha (3x2m.), mesno sen 
do 2 anos mais jovem que as demais especies. Sm termos de incremen 
to , pode-se considerar que a produtividade media das especies expe 
rimentadas, apresentou-se boa, quando comparadas com suas regioes 
de origens e outras regioes por elas testadas. Considerando as va-
r i a v e i s : a l t u r a , DAP e f a t o r de forma, evidenciou-se uma boa adap-
tagao das 4 especies estudadas na regiao litoranea do Sstado da Pa 
raiba. 



A B S T R A C T 

The present work was carried out i n Alhandra, state of Pa 
raib a - E r a z i l , i n older to evaluate the i n i t i a l behavior of 
species of t r o p i c a l Pinus:, introduced on litoraneous region of Pa
raiba State cost. This experiment s t a r t s at 10/08/77 and was made 
w i t h the following species: P. pa t u l a , P. kesiya, P. oocarpa, P. 
caribaea var. caribaea and P. caribaea var. bahamensis. The speci
es v/ere c u l t i v a t e d without adubation on two spacing (3x1,5m. and 
3x2m.). After two years the P. patula and P. kesiya species f u l de 
ad and the P. kesiya one was substituted f o r P. caribaea var. 
hondurensis. The feet data, and survive percentages were taken up 
at 09/01/90. The whole mensuraments were obtained from 40 plants/ 
parcel (3x1,5m.) and 28 plants/parcel (3x2m.). The feet and DAP da 
ta were converted i n volume /parcel (m^), volume i n m^/ha and the 
anual middle increment i n m^/ha. S t a t i s t i c a l methods were used f o r 
analysis. The res u l t s showed that the major survive grade was to 
P. caribaea var. hondurensis 97$ (3x1,5m.) and the minor survive 
grade v/as to P. oocarpa (3x1,5m.) and P, caribaea var. hondurensis 
(3x2m.) both w i t h 94$ of survive rate grade. I n r e l a t i o n of volume, 
~bhe P. oocarpa was the best developed species showing 540,88m^/ha 
(3x1,5m.); followed by P. caribaea var. caribaea com 489,59m^/ha 
(3x2m.); the species which less grown up i n volume was P. caribaea 
var. hondurensis showing 301,60m^/ha (3x2m.) even becing younger 
than the others species, tie concluded that the middle p r o d u c t i v i t y 
from a l l species studied, v/as sati s f a c t o r y when compared wit h 
t h e i r o r i g i n a l regions and the other regions where they were c u l t i 
vated. The feet, DAP parameters and the shape factor showed a good 
adaptation f o r a l l species studied on a litoraneous region of Pa
raiba. 
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1. IMBODUglO 

^ demanda senipre crescente de produtos f l o r e s t a i s , oca-
sionada pela diversificagao cada vez maior da ut i l i z a g a o da ma
deira, exaurindo as reservas naturals, c o n s t i t u i l a longo tempo 
motivo de preocupacao entre os i n d u s t r i a l s , madereiros e estudio 
sos do meio ambiente, que desejam a continuidade de producao de 
madeira de al t o valor, comumente denominada, madeiras de l e i , ob 
jetivando a reposicao a. madeira que sao exploradas, em substitu-
igao a simples pr a t i c a e x t r a t i v a secularmente existente. 

Ainda nao existem especies exoticas do genero Pinus, 
que possam ser indicadas com a devida seguranga para r e f l o r e s t a -
mentos na regiao l i t o r a n e a da Paraiba. 

De acordo com os pr i n c i p i o s ecologicos que devem susten 
t a r a indicacao das especies e colocar cada uma destas nos ruga-
res mais apropriados. Por isso e necessario trabalnar com muita 
cautela evitando coloca-las em situagoes marginals ou inadequa-
das. As consequencias mais frequentes da colocacao de uma espe
cie num meio desfavoravel poderao ser: o aparecimento de doengas 
ou ataques de insetos, crises f i s i o l o g i c a s , desfolnagem anormal 
no periodo de estiagem, balxa porcentagem de sobrevivencia e pe
r i odos mais curtos de vida. 

Fundamentaimente e importante a observagao das condi-
goes edafoclimaticas da regiao de origem das especies que se pre 
tendew indicar para futuras plantagoes. I s t o e devido ao fato de 
que as especies f l o r e s t a i s so se adaptam e se desenvolvem bem, 
se as suas condigoes futuras forem iguais ou similares as suas 
condigoes de origem. Todavia, as semelhangas de solo e clima en
t r e regiao de origem e regiao a i n t r o d u z i - l a , c o n t r i b u i para e-
leigao i n i c i a l da especie servindo como base para a experimenta-
gao. Dentre os varios fatores importantes e decisivos na adapta-
gaoc.das especies podemos destacar o solo, clima, fotoperiodo, 
que estao intimamente relacionados com a l a t i t u d e . 

A l a t i t u d e tern se apresentado como fundamental, normal-
mente as especies do genero Pinus so mostram seu potencial a de-
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terminadas regioes quando as l a t i t u d e s do l o c a l de origem e da :< 
regiao de introdugao se aproximam. 

Referente ao clima, os fatores que devem ser observados 
com maior frequencia para a introduoao de especies e a precipita*. 
cao e a temperatura, pois uma media pluviometrica no l o c a l de i n 
trodugao maior do que no l o c a l de origem, se mostra relativamente 
seguro para o exito da introduoao. Uma temperatura semelhante en-
t r e l o c a l de origem e l o c a l de introdugao assegura o exito da i n 
trodugao. 

As condigoes edaficas favoraveis sao fundamentals para 
a avaliagao da potencialidade da introdugao. Essa relagao se da, 
determinada pela correlagao existente entre a altura e f a v o r a b i l i 
dade do solo. 

Os primeiros ensaios de introdugao de coniferas exoticas 
no B r a s i l foram efetuados em 1936 pelo Servigo Plorestal do Estado 
de Sao Paulo, com especies de procedencias europeias. Desde entao, 
este genero "Pinus" contribuiu bastante para o desenvolvimento e-
conomico em varias regioes do B r a s i l . 

Bastante difundido nas regioes Sul e Sudeste e pouco nas 
demais regioes, o genero Pinus, considerado de rapido crescimento 
e a l t a produtividade tern influenciado decisivamente na produgao de 
celulose, madeiras processadas (laminados, aglomerados, e t c . ) , ma
deiras para uso r u r a l , atender exportagao, enfim atender as mais 
variadas finalidades. 

Ha uma necessidade urgente de se encontrar especies de a l 
ta produtividade e rapido crescimento para reflorestamento na r e 
giao Nordeste, dado ao d e f i c i t madeireiro que se impoe e tambem, 
a recomposigao dos recursos naturais. Contudo, e fundamental que r-
se encontrem especies potenciais para a regiao litoranea da Parai
ba, v i s t o que a demanda madeireira na mi cr or regiao se acentua ano 
a ano, enquanto que a produgao c a i . Com i s t o , havera uma contri b u i 
gao importante na conservagao e preservagao do restante das matas 
remanescentes que ainda sobrevivem. 

Pelo exposto, o presente traballio objctiva a determinar 



o comport amento e avaliar as potencialidades dos P. oocarpa, 
E- caribaea yar. caribaea, P. caribaea var. bahamensis. 
E- caribaea var. hondurensis, nas condigoes ecologicas da regiao 
l i t o r a n e a do Sstado da Paraiba, visando a utilizagao da mesmas 
para reflorestamento. 

2. REVI310 DJ, LITEfLlTURA 

2.1. A Indicagao de Esx^ecies para Reflorestamento 
Segundo GK3L9AHX et a l i i .{$), a escolha correta de uma 

especie pode ser f e i t a somente por meio da experimentagao. Efe-
tivamente a existencia numa regiao de parcelas experimentais ou 
de plantios em idade adulta representa a base mais segura para 
determinar o grau de adaptagao de uma especie, estimar sua produ 
tividade e avaliar o potencial ecologico da area. Quando f a l t a 
a base experimental, recorre-se como au x i l i o ao estudo das homo 
logias ecologicas, de acordo com o p r i n c i p i o j a confirmado, de 
que as essencias f l o r e s t a i s tern possibilidade de exito somente 
em regioes cujas condigoes ambientais sejam iguais ou similares 
as de sua area de origem ou aos locais onde foram introduzidas 
com exito. 

A escolha das especies tornou-se mais problematica nas 
ultimas decadas. Anteriormente as especies lineanas eram conside 
radas quase como entidades sistematicas i n d i v i s i v e i s , sendo a u-
nica concessao a ocorrencia de algumas subespecies ou variedades. 
Em outras palavras, anteriormente nao se dava importaneia a pro-
cedencia geografica da semente. Agora, devido aos progressos no 
campo do melhoramento f l o r e s t a l , sabemos que cada especie esta 
subdividida em urn numero indeterminado de ragas ecologicas ou 
geograficas que se comportam em forma diferente nas diversas re
gioes. Por exemplo, no Centre e Norte do Brasil estao atualmente 
em experimentagao mais de 40 diferentes procedencias de Eucalyp-
tus calmadulensis or i g i n a r i a s de regioes australianas com p l u v i -
osidade entre 250 a 1350mm anuais. Por i s t o , sera necessario nos 
anos futaros i d e n t i f i c a r as melhores e dar as mesmas a colocagao 
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mais conveniexrte. No planalto sul existem em experimentagao va-
r i a s procedencias geograficas de Pinus taeda, algumas que cres-
cem mais de l,5to/ano e oatras que crescem menos de 0,6m/ano. Com 
respeito a Pinus e l l i o t t i i . anteriormente pensava-se que fosse 
mais conveniente a t i l i z a r para os piantios as procedencias de 
maior ineremento* Agora, depois de um recente estudo sobre densi 
dade da madeira (Yan Slooten et a l i i ( 1 9 7 6 ) , citado por Golfari 
et a l i i ( 6),afirma que talvez seja mais conveniente u t i l i z . a r , em 
areas <?,om elevado excedente h i d r i c o , procedencias de ineremento 
medio, para celulose ou para serraria. 

2.2 . Fatores do Ambiente que Devem Ser Estudados na Introdugao 
de Especies Florestais 

De acordo com as informagoes da Universidade Federal do 
Parana (19), se nao houver nenhuma experiencia l o c a l , a introdu
gao das especies devera t e r como base a co.nparagao das condigoes 
ecologicas entre o ambiente receptor e as regioes potencialmente 
interessantes. Para isso, os dados mais importantes sao: pluvio-
sidade media anual, sua distribuigao, frisando especialmente, as 
medias dos meses secos, umidade r e l a t i v a do ar; temperatura me
dia anual, medias mensais e medias das maximas e das minimas de 
cada mes, a maxima e a minima absoluta, comprimento da estagao 
vegetativa; comprimento do dia no i n i c i o da vegetagao; observar 
a l a t i t u d e e a l t i t u d e ; t i p o de solo, pemeabilidade, profundida^ 
de, permeabilidade, oapacidade de retengao de agua, aeragao e 
drenagem, reagao do terreno, estado de f e r t i l i d a d e , presenga de 
elementos toxicos_, excesso de carbonatos, de cloro, etc.. 

No que se refere aos aspectos edaficos, e relativamente 
f a c i l i d e n t i f i c a r a sitaagao tanto do ambiente de origem como da 
quele receptor. Uma inspegao de campo, retirando amostras e pro-
videnciando sua analise quimica, f i s i c a e mecanica, fomece t o 
las as informagoes das quais precisamos. Por oatro lado. o homem 
dispoe de tecnicas e recursos para modificar o ambiente edafieo 
atraves da drenagem, da irrigagao, da aplicagao de corretivos e 
e f e r t i l i z a n t e s e, alem disso, existe a possibilidade de esco-
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Iher dentro de uma determinada regiao climatic a os solos que 
mais satisfagam as exigencias da especie introduzida ( 1 9 ) . 

Cora relagao ao clima, o homem pouco pode fazer para mo-
d i f i c a - l o a nao ser a custos muito elevados e em areas bem res-
t r i t a s . Tern, portanto, uma importaneia primordial no que diz res_ 
peito a adaptagao das especies exoticas. A luminosidade e mais 
intenea na regiao equatorial, existem diferengas tambem de dura-
gao de obscaridade do equador em relagao aos polos. As piantas 
adaptadas a dias longos sao capazes de se desenvolverem afora do 
seu ambiente natural, j a as piantas de dias curtos, se desenvol-
vem anormalmente e podem nao se reproduzireia* existem plantas i n 
diferentes ao comprimento do dia ( 1 9 ) . 

A l a t i t u d e e importante na importaneia na introdugao de 
especies, principalmente as do genero Pinus. pois tern relagao di 
r e t a com adaptagao, quando a l a t i t u d e do,local de origem se apro 
xima com a do l o c a l a i n t r o d u z i r , nos indiea urn bom sinal de f u ~ 
t u r a adaptagao. As temperaturas minimas sao as que limitam a d i -
fusao das especies. Pois, nao ha no mando urn l o c a l onde a tempe
ratura seja tao a l t a a ponto de impedir o desenvolvimento dos ve 
getais, j a a pluviosidade nao tern relagao d i r e t a com a l a t i t u d e , 
pois em qualqaer l a t i t u d e ocorre precipitances altas e baixas 
(19)-

2.3- Fatores TTS ado 3 na Aval lag ao do Comport amento Quando se Tem 
Uma Base Experimental 3uficientemente Velha (diagnostico r 

visual) 
Tendo a ba.se experimental, devemos observar os seguin-

tes fatores para avaliarmos o grau de adaptagao das especies: 
Crescimento anual, porcentagem de sobrevivencia, Uhiformidade de 
cresciemnto, Sisterna de ramificagao, Tendencias para a derrama, 
Forma anormal e aberrante do faste e da copa, Idade da floragao 
e f r u t i f i c a g a o , Duragao de vida, Re.generagao natural, Resisten-' 
c i a a fatores f i s i c o s e adversos ( 1 9 ) . 

2.4. Distribaigao, Importaneia Economica de Algumas Coniferas I n 
troduzidas no Brasil e no Mundo 

http://ba.se
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Nativo da provincia de Pinar del Hio e Una de Pinos, 
Cuba, o Pinus caribaea var. caribaea cresce em planicies suavemen 
te onduladas e colinas baixas a uma a l t i t u d e entre 30 e 350m. 
Prequentemente associado com Pinus t r o p i c a l i s . especie esta de 
ineremento muito mais lento. 0 clima desta area e t r o p i c a l com 
uma temperatura media anual entre 24,5 e 25°0 e precipitagao en
t r e 1200 e 1600mm/ano, do t i p o periodico e com estagao seca que 
dura de 4 a 5 meses (6). 

Belativamente as outras duas variedades desta especie 
parece t e r urn crescimento mais lento, sua forma e regular, fus-
te ereto e sua madeira apropriada para pasta mecanica e serraria. 
j&a Cuba cresce bem nos solos f e r t e i s , o r i g i n a r i o s de rochas ser
pent inas, sendo suplantada pelo £. t r o p i c a l i s nos solos de baixa 
f e r t i l i d a d e e mal drenados. Aparentemente, e mais susceptivel ao 
f r i o do que a variedade bahamensis que por sua vez menos suscep
t i v e l a variedade hondurensis. Tern sido pouco estudada fora do 
seu habitat; na Afr i c a do Sul (28° de l a t i t u d e 3ul) tern mostrado 
forma excelente e um crescimento ligeiramente superior ao Pinus 
cub ens i s (.19). 

A especie Pinus caribaea var. hondurensis. ocorre natu-
ralmente em forma descontinua e fragmentada desde Orange Walk, 
Belice (18° de l a t i t u d e ) , ate B l u e f i e l d , Nicaragua (12°), geral-
mente acompanhando a f a i x a costeira a t l a n t i c a . Seus povoamentos 
estao situados desde o n i v e l do mar ate 600m, embora em Honduras 
e Belice alcangarem excepcionalmente a l t i t u d e s de 850m. Dentro 
desta area existem grandes diferengas no n i v e l das precipitagoes 
da costa como em Stann Creek (Belice), I l h a de Suanara (Hondu
r a s ) , Puerto Cabezas, Alamicamba e Bl u e f i e l d (Nicaragua), as chu 
vas variam entre 2600 a 4000mm/ano e o periodo seco dura de 2 a 
4 meses; pelo contrario, em varias areas do i n t e r i o r de Honduras 
as chuvas sao mais escassas como em Los Limones, vale do r i o Cho_ 
luteca, onde sao um pouco i n f e r i o r e s a 100mm anuais e periodo se. 
co tern seis meses de duragao. Devido a esta variagao de condi
goes, e conveniente u t i l i z a r nos plantios sementes procedentes de 
regioes homologas. Ate agora esta variedade de £. caribaea mais 
plantada no B r a s i l , provavelmente pela maior facilidade em consg. 
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gu i r sua semente. Os maiores plantios estao situados em Jari-Pa, 
Monte Carmelo-MG, Sacramento-MG, Pirapora-MG e Agudos-SP. Grande 
parte dos plantios f o i f e i t o com semente procedente de Poptua e 
Peten, (Guatemala). Em areas adequadas, p. caribaea var. honduren
sis e atualmente a conifera t r o p i c a l preferida pelas companhias de 
celulose de f i b r a s longas, devido a sua maior produgao vulumetri-
ca ( 6 ) . 

0 Pinus caribaea var. bahamensis e nativo de varias i l l i a s 
do argjuipelago das Bahamas: New Providense, Grand Bahama, Andros, 
Abaco e Oaicos. Nestas i l h a s cresce quase ao n i v e l do mar em l i t o s 
solos com Ph entre 7 e 8,5, desenvolvidos sobre rochas calcarias 
c o r a l i f e r a s . 0 clima e t r o p i c a l com temperaturas medias anuais en
tr e 25 e 28°C e chuvas do tipo estacional entre 1200 e 1400mm/ano; 
o periodo seco dura de 5 a 6 meses. Pouco plantada no B r a s i l devi
do a dificuldade de se conseguir sua semente. 0 maior plantio se 
encontra em Agudos-SP, existem outros plantios em Mogi-Guacu, Gasa 
Branca, Sao Jose do Rio Preto no Estado de Sao Paulo; Sacramento, 
Monte Carmelo, I t a b i r a e Belmiro Braga em Minas Gerais; Aracruz, 
Linhares, Sao Mateus em Espirito Santo; Barreiros e Goiana no Per-
nambuco. Sua madeira e considerada otima para celulose e para ser-
r a r i a ( 6 ) . 

0 Pinus kesiya, nativo da India, Burma, Tailandia, Viet-.-
nam e Filipinas,, seus povoamentos estao situados a a l t i t u d e s entre 
600 a 2400m. Existem alguns plantios em Sao Paulo e Minas Gerais 
com sementes procedentes das Pi l i p i n a s e Vietnam ( 6 ) . 

SUVA (17), o Pinus kesiya nas Pi l i p i n a s alcanga ate 40 
metros de altura e 120cm de diametro. A madeira e de boa qualidade 
e e medianamente dura, muito resinosa, se u t i l i z a em construgoes 
de casas e outros usos gerais. A arvore produz. uma resina de a l -
ta qualidade. 

0 Pinus oocarpa, tern uma ampla area de ocorrencia desde o 
i o r t e do Mexico (28° de l a t i t u d e ) , ate o Norte da Nicaragua (13°); 
vive em area de colinss, planaltos e montanhas entre 500 e 2600m. 
de a l t i t u d e ( 6 ) . 

De acordo com a ORGMIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PA-
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RA LA AGRICULTQRA Y LA ALIMENTACION ( 1 3 ) , 0 Pinus oocaroa se en-
contra nas partes eentrais, Oeste e Sal do Mexico, a al t i t u d e s 
de 600 a 2000m, com uma precipitagao que var i a de 800 a 1200mm/ 

ano, e temperatura media anual de 1 5 ° . Os melhores crescimentos 
desta especie se observation! Mesa de Cazares, a uns 1000m de a l 
tit u d e : e uns 1000mm anuais de chuvas, em solos escuros e profun-
dos. 

Existem plantios em Sao Paulo e Minas Gerais de Pinus 
oocarpa .que tern dado bons resultados e com madeira indicada para 
serr a r i a e celulose (6). 

BARRET e MULLIN ( 2 ) , citam que 0 Pinus oatula tern uma 
distribuigao r e s t r i t a , ocorre naturalmente no Mexico, e nos Esta 
dos de Queretano, Hidalgo, Puebla e Veracruz, a a l t i t u d e s de 
1800 a 2700m. Esta especie se l i m i t a a regioes de altas p r e c i p i -
tagoes e solos profundos. Esta especie segundo SANCHEZ e HQGUET 
( l g ) , requer no Mexico temperatura media anual de 1 2 ° a 20°C e 
precipitagao anual entre 1000 e 2000mm. No Mexico se usa p r i n c i -
palmente a madeira de £. oatula para a fabricagao de caixa (1:4). 

STREETS (17; , na Afri c a do Sul a madeira de £. natula 
tern varias utilizagoes como para embalagens, carpintaria, estru-
turas coladas, e usada na fabricagao de pasta, sendo o melhor 
Pinus para este fim. 

2 . 5. Rendimentos de Introdugoes de Algumas Especies do G-enero 
Pinus em Regioes Brasileiras e no Mundo 

BERTOLANI e NICOLIELO ( 3 ) , citam que entre as tres v a r i 
edades de Pinus caribaea a variedade caribaea e a que apresenta 
menor ineremento, porem melhor forma com fustes retos e galhos 
finos e curtos. No Br a s i l 0 maior plantio com uma superficie de 
2200ha, encontra-se em Agudos-SP, em solos de cerrado. Sua f o r 
ma e muito boa e seu ineremento estimado em 21m^/ha/ano (sem cas 
ca) • 

Para a especie Pinus caribaea var. hondurensis ( 3 ) , em 
estudo em Agudos-SP, dizem que nos plantios mais velhos com 17 
anos, os incrementos sao de 28m^/ha/ano (sem casca). 



16 

Das tres variedades de Pinas caribaea a variedade baha-
n ens i s e a que se aproxima mais do Pinus e l l i o t t i i geograficamen 
te e morfologicamente. No -Brasil cresce mais que a variedade de 
Cuba e menos que a variedade continental. 2n Agudos-SP, esta va
riedade apresenta ineremento medio sem casca ie 25m^/ba/ano ( 3 ) . 

BAEEET e GOLPAfil (1), irrformam que em Misiones (Argenti 
na) o Pinus cariba,ea obteve-se incrementos anuais de 45 a 50m / 
ha, com casca. V -LE ^ S T T I e MOLI^O (20;, em Corrientes para a v a r i 
edade hondurensis encontraram 41,2 e 4 5, 5m^/ha/ano com casca. 
VO-bKART citado por CO ZZO (4) para a mesma e .specie em Mi s i ones cb 
teve 80m^/ha e 37;:" ̂o casca com idade de 4 anos. 

No B r a s i l , '1'JRGEL FILPIO et a l i i (?), citam que para o 
Pinus caribaea var. hondurensis, o ineremento f o i de 32,9 e 35,8 
m^/ha/ano com casca e f a t o r de 0,44 e 0 ,59 tendo uma porcentagem 
de casca de 29,8 a 36,1$ com 7 anos de idade. 

LAMB (09) ; apresenta uma revisao de rendimentos sem cas 
ca de Pinus c'iribaea. 2m F i j i se estima um rendimento entre 15 a 
27,8m"^/4ia/ano. Por outro lado, na Australia um ineremento medio 
anual ( I M A ) de 15 a 30, 8m"/ha. No Sal da Africa apresentoa um 
I M A de 22,04m /ha. Para a Tanzania e de 15,7 a 31, 23m /lia/ano. 
ISm Luego e Jamaica apresentou IMA que va r i a de 14 a 21mJ/ha. "?8fi 
Trinidad Tobago se obteve um IMA de 20, 15,6 e 11,4m /ha. Para 3 
classes de s i t i o s diferentes, referente ao B r a s i l , em parcelas 
experimentais encontrou-se para 12 anos, 19,1 e 26, 4m^/ha/ano, 
para 11 anos 16,2 e 17? 7m^/ba/ano e para 10 anos 17,2 e 18,3m"'/ 
ha/ano* Conclui IAMB (Q9), que em s i t i o s apropriados pode alcan-
oar de 21 a 28m^/na/ano a 30 anos le idade. 

Posteriomente MOSAXJJSM (12 j em Turrialba, estabeleceu 
varias parcelas experimentais com 100 arvores por parcela para 4 
espagamentos, encontrou aos 5 anos de idade um IMA com casca de 
36m"/ha para o espac amento 2x2m, 39,3m /na para 2, 5x2, 5m, 27,5m" 
por hectare para 3x3m; e 18m"/b.a para o. espacamento 3, 5x3, 5m.-
Quanto a procedencia considera que para as opndi^oes de T u r r i a l 
ba, o Pinus caribaea var. hondurensis propendente de Belice apre 
senta um melhor crescimento em diametro, a l t u r a e volume cue a 
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procedencia da Nicaragua, e esta por sua vez supera a variedade 
bahamensis de Bahamas, e a variedade caribaea de Cuba por ultimo 
lugar. 

SALAZAR (14), em plantagoes de Pinus caribaea var. hon
durensis em Qairrialba encontrou um IMA de 63m^/ha com casca e 
50m*Vha sem casca para 8 anos de idade, com f a t o r de forma de 
o,53 e uma porcentagem de casca de 20$. 

Plantios de Pinus natula na fazenda Levantina, situada 
na Serra da Mantiqueira, o plantio mais antigo com 17 anos de i-
dade, apresentou incrementos excepcionalmente elevados para con£ 
feras, estimados em 55e&tereos/ha/ano. Nesta parcela que j a f o i 
desbastada varias vezes, as arvores dominantes apresentam uma 
al t u r a de 35m e 45 a 50cm de diametro ( 6 ) . 

SILVA & 6 ) , ao avaliar parcelas experimentais de Pinus 
oatula. nos Andes Yenezuelanos, em zonas de bosq_ues umidos, e a l 
titu d e s de 1750 a 2300m, reporta os seguintes dados: a l t a sobre
vivencia da especie, o crescimento medio anual em al t u r a entre 5 
e 7 anos f o i de 1,0 a l,3m/ano, o crescimento em diametro tambem 
entre 5 e 7 anos f o i de 1,7 a 2,3cm/ano. 0 crescimento em al t u r a 
e diametro foram considerados s a t i s f a t o r i o s e uniformes em todas 
as idades das parcelas. Entre a populagao, uma parcela com 413 
arvores/ha em pe, alcancou um volume de 158m^/ha, que apresentou 
um crescimento volumetrico de 15,3m^/ha/ano. 

Numa plantagao de Pinus oocarpa em Agudos-SP, com 17 a-
nos de idade, apresentou boa forma, assim como um ineremento es-
timado em 21,8m^solidos/ha/ano ( 3 ) . 

WADS WORTH ( 2 1 ) , c i t a que numa plantagao em Honduras de 
Pinus oocarpa. numa regiao ecologica de clima t r o p i c a l umido, 
com a l t i t u d e de 6m e precipitagao de 3084mm anuais, e temperatu
ra media de 27°C, solo remanescente com boa drenagem, obteve-se 
os seguintes resultados de crescimento aos 11 anos de idade: 
DAP de 22cm, a l t u r a de 20m e sua area basal de 55m /ha. 

j&a parcelas experimentais de Pinus kesiya nos Andes Ve-
nezuelanos, que se encontra em condigoes ecologicas de bosques u 
midos montannosos, em al t i t u d e s compreendidas entre 1300 e 1850m. 
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A evolugao das parcelas determinam uma a l t a sobrevivencia, um 
crescimento em a l t u r a de 1,0 a l,3m/ano e crescimento em diame
t r o entre 2,0 a 2,7cm/ano. Num grupo de arvores de 10 ,5anos de i 
dade, apresentoa um crescimento medio de 11,6m de al t u r a e 27,8 
cm de DAP. ( 1 6 ) . 

2.6. Importaneia das Associagoes Micorrizicas na Introdugao do 
Genero Pinus 

En essencias f l o r e s t a i s , as associagoes micorrizicas t i 
v^am sua importaneia p r a t i c a notada em fungao dos inumeros f r a -
cassos na introdugao de especies, especialmente as do genero P i 
nus f em diversos paises do mundo. Entre os fatores basicos que 
determinam o sucesso da introdugao e da produtividade das espe
cies de Pinus. nao podem ser esquecidos os fungos formadores de 
ectomicorrizas, cujo o e f e i t o benefico no crescimento de arvores 
f l o r e s t a i s , muitas vezes essencial, j a e bastante conhecido MAR 
K3 e KOZLOWSKI ( 1 0 ). ij a s condigoes b r a s i l e i r a s , a manipulagao 
destes fungos assume si g n i f i c a n c i a especial, uma vez que eles 
nao sao nativos nos solos b r a s i l e i r o s . 

Segundo DEICHMANN ( 5 ) , a maioria das especies de Pinus 
que crescem no B r a s i l somente podem ser cultivados com sucesso 
se a micorriza estiver presente no solo. Como 0 t i p o de m i c o r r i -
za geralmente nao esta, presente, o solo do v i v e i r o devera ser i-
noculado. No B r a s i l , a inoculagao usual consiste em i n c l u i r , no 
substrato de crescimento das mudas, solo da camada s u p e r f i c i a l 
de povoamentos de Pinus j a desenvolvidos e/ou material organico 
em decomposigao encontrado no chao destes povoamentos, Betalh.es 
e perspectivas desta e outras praticas de inoculagao sao apre-
sentados por KRUGNER e T0MAZEL10 PILHO (8). 

2.7. A Demanda Madeireira e a Necessidade Urgente da Introdugao 
de Especies 

Com 0 surgimento em nosso pais das industrias c e l u l o s i -
cas, energeticas e de madeira processada imprimiu o desenvolvi«. 
mento da atividade f l o r e s t a l . Oaaujaehto da demanda de madeira 

http://Betalh.es
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com f i n s energeticos, visando s u b s t i t u i r os derivados de petrolg. 
o, impos o surgimento de extensos reflorestamentos com especies 
de rapido crescimento e a l t o rendimento em diversas regioes eco
logicas com tecnicas especificas, MENDES. et a l l i i (11). 

Segundo a Sociedade B r a s i l e i r a de S i l v i c u l t u r a (3-8), a 
demanda atual de madeira para os diversos f i n s atinge a quantida. 
de de 267 milhoes de metros cubicos. Enquanto o Bras i l possui 5 
milhoes de hectares de reflorestamentos. Estima-se que precisare 
mos de 16,5 milhoes de m^/ano. Portanto, vivemos com um d e f i c t 
de 203 milhoes de m̂  de madeira, que tern sido superado pelo des-
matamento de mais de 3 milhoes de hectares de f l o r e s t a s nativas, 
prejudicando de forma acentuada o meio ambiente. 

A degradagao do meio ambiente, pela devastaeao f l o r e s -
t a l , tern ocorrido no Bras i l de forma i r r a c i o n a l . Sao varios os e. 
xemplos que poderiamos c i t a r , como a derrubada em ritmo acelera-
do da f l o r e s t a amazonica, devastagao de florestas temperadas do 
Sul do Pais, remocao de f l o r e s t a s nativas em quase todas as a-
reas ecologicas motivada pela expansao da f r o n t e i r a agricola e 
para o uso de diferentes f i n s . Estima-se q.ue estes desmatamentos 
sao superiores a 6 milhoes de hectares por ano, correspondendo a 
uma area eq_uivalente ao Estado da Paraiba, (18). 

,3. MATERIA! S E M&DODOS 

•3.1. 0 Projeto e Sua Localizagao 
Este experimento f o i instalado por professores do Cen-

t r o de Ciencias Agrarias da Universidade Federal da Paraiba, Cam 
p u s - I I I , Areia-PB, coordenado pelo professor Manoel Golveia â-
Costa. 0 l o c a l de instalagao se deu na microrregiao do l i t o r a l 
paraibano no municipio de Alhandra, a aproximadamente 34,1° de 
longitude Oeste e na f a i x a aproximada de 7,4° de l a t i t u d e Sul, a 
40 metros de a l t i t u d e . 

A area di s t a 25km de Joao Pessoa^-PB, esta regiao e oa-
racterizada como de clima t r o p i c a l subumido, temperatura madaJa 
anual .de 26°£> precipitagao anual variando entre 1800 a 2000mm, 
com moderado deficte hfdrico. 0 solo e* do t i p o latossolo a r g i l o -
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so de baixa f ertilidade,. l i x i v i a d o . A vegetagao o r i g i n a l era f l o -
resta l a t i f o l i a d a p e r e n i f o l i a costeira (Mata A t l a n t i c a ) . As a-
reas vizinhas, hoie sao u t i l i z a d a s extensivamente por oana-de-a-
5 dear. 

3.2. Especies Testadas e Tratamentos Estudados 
As especies testadas e os tratramentos a que foram sub-

metidas, encontram-se esbogados na tabela.1. 

T A B E L A . 1 - E S P E C I E S E T R A T A & E N T O S T E S T A D 0 3 : 

TRATAMENTOS 
CODIOO DA ESPECIE EbPAQAlvlENIO 

ESPECIES 

1 

A 2 P. oocarpa 
1 

B 2 P. caribaea var.bahamensis 

C 1 
2 P. caribaea var.caribaea 

D 
1 P. kesiya 

D 2 
1 P. papula 

E 2 

Passados dois anos as especies Pinus kesiya e Pinus pa-
t u l a morreram totalmente e o P. kesiya f o i substitufdo pelo £. 
caribaea var. hondurensis no mesmo ano. ^icando assim d i s t r i b u i -
das na tabela. 2. 
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TABELA. 2- BSPSCIES E TBATAMEETOS TEST ADOS: 

TRATAMENTOS 
cOJiao DA E^rEoiii ESPAQAMENTO 

ESPECIES 

1 T) A 2 £. oocarpa 
B 1 

2 P. caribaea var. bahamensis 
C 1 

2 P. caribaea var- caribaea 
D 1 

2 P. caribaea var. hondurensis 

* / 1. espacamento 3x1,5m 
~* 2. espag amento 3x2,On 

As sementes de P. kesiya? £. patula* P. caribaea var. 
bahamensis e £• caribaea var, caribaea. foram doadas pelo Depar-
tamento de S i l v i c u l t u r a da ESALQ, AS sementes de £. caribaea va
riedade hondurensis, foram doadas pela Escola Plorestal de 3in-
guatepeque - Honduras. 

3.3. Descrigao das Parcelas 
Foram instala&as 10 parcela- inicialmente em cada blo-

co, 5 delas se constituem de 270 piantas e as outras 5 constitu£ 
das de 360 plantas, sendo re spectivamente 54 plantas/parcela e 
72 plantas/parcela. Com a morte de P. kesiya e P. patula e a 
substituieao do P. kesiya pelo £. caribaea var. hondurensis f i -
caram um t o t a l de 8 parcelas, 4 delas com 216 palantas e as ou
tra s 4 com 288 plantas. 

2 
Os espagamentos foram 3x2ra, fazendo 6m / p i ant a e 3x1,5m 

o 
fazendo 4,5a /plant a, re spec t i vament e . 

Area de uma parcela: ISxl&m*?324m 

Area de um bloco inicialmente: 324mxl0m= 3240m2 

Area de um bloco inicialmente: 324mx8ms 2 59 2m 7 



22 

Area t o t a l i n i c i a l : 3240nTx3 = 9720m' 
Area t o t a l a t u a l : 2592m^x3 = 7776 m 

3. 4. Delineamento S s t a t i s t i c o 
0 experimento e um f a t o r i a l , cujos os tratamentos sao 

4 especies e 2 espacamentos distribuidos em 3 blocos, fazendo 
um t o t a l de 8 tratamentos. 

3*5. Plantio 
As mudas foram produzidas no v i v e i r o do Centro de Cien-

cias Agrarias da Universidade Federal da Paraiba. 
0 plantio no campo f o i realizado em 10 de agosto de 

1.977, sendo plantados sem nenhum tip o de adubagao. 

3 . 6 . Coleta de Dados 
Os dados foram obtidos em OS de Janeiro de 1.990, aos 

147 meses de idade. Os instrumentos usados na mensuragao foram 
Blume Leis para a a l t u r a e f i t a diametrica para o DAP(diametro a 
a l t u r a do p e i t o ) . 

Poi olecLecida bordadura simples, tendo s i do mensuradas 
40 plantas nas parcelas de espagamento 3x1,5m e 28 plantas nas 
parcelas de espagamento 3x2m. 

3.7. Ssquema de Analise 
Poram analiSados dados de porcentagem de sobrevivencia, 

a l t u r a , diametro a, a l t u r a do peito, das parcelas e transformados 
em volume (m^/parcela) e extrapolado para hectare e calculado o 
ineremento medio anual. 0 volume f o i calculado pela formula: V= 
area basal x a l t u r a x f a t o r de forma, para o calculo do f a t g r 
de forma usou-se a seguinte formula: f> r s s V 2 ( a l t u r a em metro) 

1/2 (DAP em Cm)2 

os valores de a l t u r a e DAP foram escolhidos aleatoriamente nos 
dados brutos. 

Os testes e s t a t i s t i c o s da analise foram efetuados atra-
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ves do teste "P" e teste de Tukey ao n i v e l de % de probabilida-
de. 

4. RESULT ADO 3 E Dl^CUSoaO 

4 . 1 . Sobrevivencia 
Na tabela. 3 > observou-se que a sobrevivencia das 2 esp4 

cies do genero Pinus, nos dois espagamentos mostraram bons resul 
tados de sobrevivencia, sendo de 94/£ tanto para P. oocarpa no 
espagamento 3x1, 5a como para £. caribaea var. hondurensis no es
pagamento 3x2m e 97/^ de sobrevivencia para caribaea var. 
hondurensis no espagamento 3x1,5m. Para esta variavel nao se fez 
analise de variancia, 

Estas altas porcentagens de sobrevivencia, nos indicam 
que as especies foram bem selecionadas do ponto de v i s t a ecology 
co. Dentro dos fatores ecologicos foram considerados os fatores 
edafico, climatico, e biologico. 

Sntretanto as especies de £. kesiya e P. patula? apos 2 
anos de vida morreran. toralmente. I s t o , provavelmente deve t e r 
ocorrido devido aos fatores ecologicos, principalmente os f a t o 
res climaticos. 

4.2. Altura 
Eneontram-se dispostos natabela.3, os resultados de a l 

tu r a das especies estudadas do genero Pinus. nos dois espagamen
tos, de aeordo com a analisen, nao existe diferenga s i g n i f i c a t i -
va entre os tratamentos. 

Considerando o comportamento das especies de todas as 
variedades de £. caribaea e £. oocar.-a. na variavel a l t u r a , mos-
traram bom crescimento em comparagao com sua regiao de origem. 

4 . 3 * Diametro a Altura do Peito (DAP) 
De acordo com os valores do DAP, nos diferentes t r a t a 

mentos estudados, como pode-se observar na tabela. 3? notam-se di. 
ferengas s i g n i f i c a t i v a s entre os tratamentos. 



TABELA. 3. VALORES DE ALTURA, DAP, $ DE SOBBBYIVftlCIA, VOLUME, IMA, DAS 4 ESPECIES 
DO GfiKERO Pinus NOS 2 ESPAGAMENTOS AOS 147 MESES DE IDADE, INTRODUZIDOS 
NA REGI10 L I T O B I H E A DO ESTADO DA PARAlBA. 

TRATAMENTOS 

ESPECIE ESPA? AMENTO ALTURA* DAP* VOLUME/PARCEL A* VOLUME IMA SOBREVIVENCIA 
(m) (cm) Cm^) 

A 1 16 ,39 a 21,49 a 9,7324480a 540,88080 45,073400 94 
2 14,34a 21,04a 6,8404476 ab 407,25093 33,937578 96 

B 1 13,88a 16,34b 7,2183000 ab 401,15702 33,429752 96 B 
2 13 , 5 0 a I8,34ab 6,191158 4 ab 368,59504 30,716252 96 

c 1 13,92a I8,33ab 8, 5220080 ab 473,61059 39,467550 95 
2 14,OOa 21,46 a 8, 2236252 8b 489,59940 40,799950 96 

D 1 12,29 8 1 5 , 9 2 b 5,8713640ab 326,30105 27,191755 97 D 
2 13,75s 16 , 7 1 b 5,0658776 "b 301,60064 25,133387 94 

* Na v e r t i c a l as medias aeguidas pelas mesmas l e t r a 3 nao diferem estatisticamente ao n i v e l 
de 5# ̂Le probabilidade, de. acordo com o teste de Tukey. 
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Convem ressaltar que o P. oocarpa (3x1,5 1) e £. 
caribaea var. caribaea e £. caribaea var. bahamensis umbos no es 
pagamento 3x2m, apresentaram melhor crescimento em diametro. E 
os tratamentos £. caribaea var. bahamensis. £. caribaea var. 
caribaea ambos no espagamento 3x1,5m e P. caribaea var. 
hondurensis apresentaram menor crescimento em diametro. 

Os diametros a. a l t u r a do peito observados foram seme--
lhantes, quando comparados com os diametros de suas regimes de 
orige.:: e outras rerioes por estas especies testadas. 

4. 4. Volume 
Encontram-se registrados na tabela.3 , os volumes das 

especies estudadas. 
De acordo com o teste de Tukey, existem diferengas s i g -

n i f i c a t i v a s entre os tratamentos estudados. r.ostrando claramente 
que o £. oocarpa. P. caribaea var. caribaea nos dois espagamen-
tos e £. caribaea var. bahamensis no espacamento 3x1,5m, dentre 
os tratamentos que apresentaram maior ineremento volumetrico f o 
ram os que melhor se sobressairam. 0 caribaea var. bahamensis 
no espagamento 3x2m e o P. caribaea var. hondurensis nos dois es 
pagamentos foram os de menor desenvoivimento volume±rico. 

4.5. Ineremento Medio Anual (IMA) 
Os valores do ineremento volametrico que se encontra na 

tabela.3, mostra os diferentes inerementos para todos os t r a t a -
tamentos estudados no presents trabalho, nao sendo f e i t a a anali 
se para esta variavel. 

Os incrementos medios anuais, dentre os melhores o 
P. oocarpa no espagamento 3x1,5m apresentando um E A de 45,07m "V 
ha, P. caribaea var. caribaea no espagamento 3x2m dando um IMA 
de 40,80m /ha. e no espagamento 3x1, 5m apresentando um IMA de 
39,47m"^/na, foram os superiores. Os valores intermediaries foram 
para P. oocaraa (3x2m) com IMA de 33,94m^/ha, P. caribaea var. 
bahamensis (3x2-0 com IMA de 30,72m /h&$ e finalmente o que me
nos se desenvolveu f o i o P. caribaea var. hondurensis n o s ^ 
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espas amentos. 
Podemos eonsiderar que a produtividade media das espe

cies experimentadas, apresentou-se boa quando eomparadas con 
suas regioes de origem e outras regioes por el as testadas. iSstes 
resultados sao semelhantes aos eneontrados por varios pesquisado. 
res. BSRTOIANI e NICOLIELO ( 3 ) , ao avaliarem parcelas de 
2. caribaea var. caribaea, var. bahamensis e var. hondurensis 9 

£• oocarpa em Agudos-SP, encontraram os seguintes resultados de 
IMA estimados sem casca. Para £. caribaea var, caribaea 21m /ha/ 
ano, £. caribaea var. bahamensjs 25raJ/ha/ano, ~P. caribaea var. 
hondurensis 28m /foa/ano e para £. oocarpa 21,8m3/1ia/ano. BARRET 
e G-OLJPABI (1), encontraram em Mi s i ones (Argentina) para o Pinus 
caribaea um IMA de 45 a 50m3/ha com casca. VAIRETTI e MOLINO ( 
2 0 ) , encontraram em Corrientes para 0 £. caribaea var. 
hondurensis um IMA de 41,2 e 45 , 5m /ha, com casca. S A L A Z A R (14), 
em plantagoes de £. caribaea var. hondurensis encontrou um IMA 
de 63m3/^ia com casca. e 50m /ha sem casca. 

Comparando os valores dos inerementos eneontrados no 
presents experimento, com resultados mais antigos e considerando 
as variaveis a l t u r a , DAP e f a t o r de forma, evidenciou-se uma boa 
adaptagao das especies estudadas no l i t e r a l paraibano. 

5. G0NGL0S0ES 2 HBCOMENDAgOBS 
1- Das especies de Pinus t r o p i c a l s introduzidos no l i t o 

r a l paraibano sobreviveram oocarpa, P.caribaea var. caribaea, 
P. caribaea var. bahamensis. morrendo apos 2 anos o P. patula e 
2. mesija-

2- Com a nao sobrevivencia de £. aatula e P. kesiya, 
f o i substitufdo 0 P. kesiya pelo £. caribaea var. hondurensis, 
observou-se um bom desenvolvimento em relagao as especies que 
sobreviveram mesmo dois anos mais 3ovem. 

3 - Quant o ao crescimento em a l t u r a todas especies nao 
mostraram diferenga s i g n i f i c a t i v a entre os tratamentos, i n c l u s i 
ve 0 £• caribae:. var. hondurensis. 
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4- Cora relagao ao DAP, dentre as especies que mais se 
desenvolveram, sobressaiu-se £• oocarsa nos 2 espagamentosj e 
dentre as que menos cresceram em DAT destacou-se o P. caribaea 
var. hondurensis nos 2 espac, amento s. 

5- "Referents ao volume o oocarpa f o i a especie que 
mais se desenvoiveu no tratamento 3x1,5m apresentando um volume 
de 540,88m /ha, seguido de £. caribaea var. caribaea com um voln 
me 489,60m3/ha para o tratamento 3x2m, s a que menos se desenvol 
veu volumetricamente f o i o P. caribaea var. hondurensis com 
301,60m /ha no tratamento 3x2n, mesmo sendo esta especie 2 anos 
mais .jovem que as demais especies. 

6- Em termos gerais o IMA para tolas as especies estuda. 
das, inclusive o £. caribaea var. hondurensis. mostraram urn de-
senvoivimento s a t i s f a t o r i o em eomparagao com suas regioes de ori . 
gens e com outras piantagoes em outras regioes do mundo, 

Consi&erando o bom comport amento das esyjeciss dos Pinus 
t r o p i c a i s experimentados no l i t e r a l paribano, recomenda-se conti. 
nuar com os estudos sobre a introdugao destas especies, p r i n c i -
palmente no que se refere a testes de procedencias. 

Baseando-se nos resultados do presente experimento nao 
sugere-se i n t r o d u z i r as especies de £. -Q a t u l a e £. kesiya, na re. 
giao l i t o r a n e a do Estado da Paraiba. 
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ANEXO 

TABELA. 4- ANALISE JA VABllNClA JA VABlAVEL ALTUEA JAk ESPECIES 
DO GfiNBBO Pims IKTRQJQZIJOS NA RBGI2.0 LITOB&NEA JO ES 
IAJO JA PABAlBA, AO NlVEL DE Stfo DE PHOBABILIDADE, 

FV • GL Ŝ  QM P 

BLOCO 2 1,9400 0,9700 1,01 ns 
THATAMENTO 7 7,7493 1,1070 1,16 na 

ESPAGAMENTO 1 0,9592 0,9592 1,00 ns 
ESPECIE 3 3,4464 1,1438 1,20 ns 
ESP. x iliSPAg. 3 3,3442 1,1147 1 ,17 ns 

RESlJUO 14 13,3942 0,9567 
TOTAL 23 23,0340 

T ABEL A . 5- ANALISE J A VAHllNCIA DA VARIAVEL BAP JAS ESPECIES 
BO GteSRO Pinus IiiTRGJUZI JOS NA REGIAO Lll'uRASEA JO ES 
TAJO JA PARAtBA, AO KlVEL J E 5^ J ^ PROBABILI J A J E ; 

PV G-L SQ QM P 

BLOCO 2 3,37 1,69 0,10 
TBATAMENTO 7 115,41 16,49 7,50 

ESPAQAXuEKTO 1 11,24 11,24 5,11 
ESPECIE 3 93,47 31,16 14,3.5 
ESP. x ESPAg. 3 10,70 3,57 1,62 

RESlJUO 14 30,86 2,20 

TOTAL 23 149,64 
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TABELA. 6- ANALISii DA VABliNCIA DA VABlAVEE. VOLUME DAS ESP&CIES 
BO QSKEBO Pinus INTRODUZIDOS 'NA BEGI3L0 IIITOBXNIA BO ES 
TADO DA EAEAlBA, AO EtYEL DiS 55J DE PROB.iBILIJ^E. 

FV GL SQ QM P 

BLOCO 2 0 , 0 0 1 3 1 0,00065 0,36 * 

THATAMBNTO 7 0,04959 0,00708 3,88 * 

ESPAQAMENTO 1 0,01107 0,01107 6,07 
ESPECIE 3 0,03286 0,01095 6,01 * 

ESP. x ESPAQ. 3 0,00566 0,00189 1 , 0 3 ns 
EESIDUO 14 0,02553 0,00182 

TOTAL 23 0,07643 

Os fatores de formas usados nos calculos dos volumes 
foram os seguintes: 

Pinus oocarpa; 0,49• 
Pinus caribaea var. bahamensis: 0,62. 
Pinus caribaea var. caribaea: 0,58. 
Pinus caribaea var. hondurensis: 0,60. 


