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RESUMO

Em marco de 1982 foi instalado no Horto Botanico da UFSC urn ensaio com o
objetivo de verificar o efeito de distintas composiciies de substrato nas caracteris-
ticas de mudas de guapuruvu (Schizolobium parahyba (Velloso) Blake). Misturas
de solo argiloso + solo arenoso (Testemunha); solo argiloso + solo arenoso + adu-
bacao de correcdo (T2); solo argiloso + solo arenoso + esterco de gado (T3); solo
argiloso + solo arenoso + lodo — Residuo do filtro prensa, resultante da indus-
trializacdo da cana-de-aciicar (T4) e solo arenoso + solo argiloso + camade aviario
(Ts) em proporcOes idénticas, em volume, compuseram os tratamentos ern um deli-
neamento de blocos completamente casualizados.

Tanto os valores de altura como os de peso seco da parte aerea foram os mais
altos e expressivos nos tratamentos corn mistura de solo corn lodo ou corn esterco
de gado, os quais possibilitaram a obtencdo de mudas de guapuruvu com as melho-
res caracteristicas para o transplante em torno de 70 dias apOs a emergéncia. Para os
parametros difimetro do colo e peso do sistema radicular, as diferencas entre os
distintos tratamentos foram pequenas e na maioria das comparagOes, nao signifi- •
cativas.

De maneira geral, as mudas produzidas no substrato testemunha, substrato
corn correcao do solo e substrato com esterco de galinha apresentaram qualidade
inferior aquelas obtidas nos substratos corn lodo ou corn esterco de gado.

Palavras Chave: Schizolobium parahvba, mudas, substratos, fertilizacao orga-
nica e mineral.
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ABSTRACT

This experiment was conducted in Horto Botanic° of UFSC in march, 1982 to
verify the effect of destinct substrate compositions on seedling characteristics of
Schizolobium parahyba (Velloso) Blake. Complete randomized block design was
used with different treatments as follows; mixture of clay soil with sandy soil
(control); clay soil + sandy soil + corrected fertilization; clay soil + sandy soil +
cattle manure; clay soil + sandy soil + sugar cane filter press cake and clay soil +
sandy soil + chiken manure in identical volume proportion. The dry matter of shoot
and height of seedling was highest in treatments of mixture soil and sugar cane filter
press cake or mixture soil and cattle manure. These treatments were enable to
obtain better characteristics of seedling for transplanting in 70 days after emer-
gence. The difference between destincts treatments for the stalk diameters and root
dry matter was small and not significant for the most comparisions. In general, the
seedlings produced in the mixtures with sugar cane filter press, cake or with cattle.
manure showed better quality than the mixture with soil corrected, chicken manure
and control.

Key words: Schizolobium parahyba, seedling, substrats, mineral and orga-
nic fertilization.

INTRODUCAO

A formacdo de mudas em recipientes a uma prâtica utilizada em boa parte dos
viveiros para a obtengdo de essencias florestais. Para que estas mudas apresentem
boas caracteristicas para o transplante em curto espaco de tempo, alguns fatores
sdo determinantes. Dentre estes, destaca-se o substrato utilizado, o qual deve
satisfazer as exigências nutricionais das mudas em desenvolvimento, bem como
apresentar um meio fisico que permita condicOes favoriveis de aeragdo e drena-
gem. Portanto, a composicao deste substrato atraves da adigâo de nutrientes qui-
micos e com adubos organicos, deve ser definida para a consecucao dos objetivos
citados.

Considerando-se estes aspectos, realizou-se o presente ensaio com a finalida-
de de detectar a composicao adequada do substrato para a obtencao de mudas de
Schizolobium parahyba (Velloso) Blake.

REVISAO DE LITERATURA

Avaliando os componentes de substratos para a producao de mudas de es-
séncias florestais,. STURION (1981) cita que a fracao areia ndo possui pegajosidade
e plasticidade e tern pouca influéncia na capacidade de retencao de igua ou de
nutrientes. Segundo o autor, a fragdo argila cid ao solo a caracteristica de plasti-
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cidade e pegajosidade, sendo junto com a materia organica a fracao dinamica do
solo, pois apresentavalta capacidade de absorcao de agua, gases e sais sohiveis,
cedendo as plantas parte da agua e dos nutrientes.

BRASIL e SIMOES (1973) verificaram o efeito de diferentes niveis da formu-
lacao 14:3 (NPK) na formacao de mudas de Eucaliptus saligna, concluindo que
as doses mais interessantes estao entre 5 e 10 g por recipiente e que doses supe-
riores a 22 g por recipiente mostraram-se prejudiciais ao desenvolvimento das
mudas. Trabalhando corn a mesma especie, GUIMARAES (1959) testou dois
de esterco e tres niveis de nutrientes minerais verificando que é possivel eliminar o
use de esterco de curral desde que se adicionem adubos minerais as mudas. CAN-
DIDO (1977), apOs comparar os resultados obtidos em experimentos sobre aduba-
cao de mudas de essencias florestais, afirma que devem ser feitos testes para a
determinagdo, nas condicOes em estudos, da melhor maneira de se adicionar
adubos as mudas.

Segundo PONS (1983), as fontes mais comuns de materia orgfinica sao os
adubos organicos que contem varios macro e micronutrientes. 0 autor cita que a
valorizacao dos adubos orgfinicos nao deve levar em conta apenas o conteüdo em
nutrientes, mas tambem seu efeito benefico sobre o solo, ativando processor micro-
bianos, fomentando a estrutura, aeracao e a capacidade de retencao de agua e a
regulacao da temperatura do solo. Neste sentido, GUERRA et alii (1983) testaram
diferentes substratos para a producao de mudas de Peltophorum dubium e obti-
veram melhores resultados com misturas de solo arenoso, argiloso e lodo compa-
rativamente a correcao quimica do substrato constituido de solo argiloso e arenoso.

MATERIAL E METODOS

0 experimento foi instalado em marco de 1982 no Horto Botanic° da UFSC em
FlorianOpolis, cujo clima é caracterizado pela classificagdo climatica de Koeppen
Como C — mesotermico de verso quente.

As sementes de guapuruvu foram submetidas a escarificacao manual em ma-
terial abrasivo e posteriormente deixadas em agua por urn periodo de 12 horas e
semeadas posteriormente em sacos de polietileno de pigmentagdo preta corn volu-
me aproximado de 540 cm3 4ontendo as diferentes composicOes de substratos, em
base de volume, de acordo corn os seguintes tratamentos:

T 1 — Solo argiloso e solo arenoso (proporgao 1:1) — testemunha
T2 — Solo argiloso e solo arenoso (proporcdo 1:1), corn corregao quimica
T3 — Solo argiloso, solo arenoso e esterco de gado (proporgdo 1:1:1)
T4 — Solo argiloso, solo arenoso e lodo (proporgao 1:1:1)
T5 — Solo argiloso, solo arenoso e cama de aviario (proporcao 1:1:1)

0 lodo (residuo de filtro prensa, resultante da industrializacao da cana-de-acii-
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car), obtido junto a Usina de Agticar Tijucas, foi submetido a urn processo de cura
por urn periodo de 6 meses.

A semeadura foi efetuada 30 dias apas a adigao de corretivos para o tratamento
T2 e adubos organicos para os tratamentos T3, T4 e T5.

Procedeu-sea analise quimica para a avaliagao da fertilidade cujos resultados
esti° inseridos na Tabela 1. 0 substrato utilizado como tratamento T2 foi corrigido
para a elevagao dos valores de pH, fasforo e potassio, utilizando-se como referen-
cia a analise quimica do tratamento T 1 (testemunha).

0 experimento foi delineado em blocos completamente casualizados corn 4
repetigiies sendo que cada parcela constituiu-se de 20 plantas titeis nas quaffs foram
tomadas as medidas de altura de mudas e diametro do col° aos 37 e 70 dias apOs a
semeadura e em 10 destas mudas obtiveram-se os dados de peso seco da parte aerea
e peso seco do sistema radicular tomados em 86 dias apas a semeadura. Estes dados
foram submetidos a analise da variancia e ao teste de Tukey para a separagao de
medias, de acordo corn a recomendagao de STEEL e TORRIE (1980).

RESULTADOS E DISCUSSAO

A significincia dos quadrados medios determinada pelo F teste (Tabela 2) de-
monstrou a existencia de diferengas entre as respostas aos diferentes substratos
utilizados como tratamentos. Essas diferengas foram mais notfiveis quando se
avaliou a altura aos 70 dias e peso seco da parte aerea (PSPA) aos 86 dias apas a
emergéncia. Somente para o difimetro do colo aos 37 dias nä° houve 	 diferengas
significativas entre os tratamentos aplicados.

Os coeficientes de variagio revelaram uma magnitude aceitavel (Tabela 3), e a
auséncia de significancia do quadrado media do bloqueamento para as diferentes
caracteristicas avaliadas, exceto para o diametro do col° aos 70 dias, revelaram
uma alta confiabilidade nos dados observados.

A analise dos resultados relativos a altura das mudas revelou que os substratos
proporcionaram condigOes para que as mudas de guapuruvu atingissem alturas
medias de 34,8 e 33,1 cm (Tabela 3 e Figura 1), respectivamente para misturas como
lodo (14) e esterco de gado (T3), aos 70 dias apas a semeadura. Deve-se considerar
que praticamente todas as plfintulas emergiram uma semana apas a semeadura.
Para peso seco da parte aerea, os tratamentos com lodo e esterco de gado reve-
laram valores de 3,20 e 3,03 g respectivamente, contra 1,99 g da testemunha (TO. Jfi
para diametro do collo e peso seco do sistema radicular, as diferengas dos trata-
mentos 13 e 14 em relagao aos demais, foram menos acentuadas (Figura 2) e signi-
ficativas apenas na comparagio corn o substrato de cama de avifirio para peso seco
do sistema radicular.
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Com-reiagio ao-diametro do colo , os diversos substratos testados-produziramniudas
com valores praticamente semethantes aos 30 dias ap6s a semeadura. Por outro lado
aos 70 dias apOs a semeadura, o substrato corn lodo propiciou o desenvolvimento de
mudas com valores estatisticamente superiores aos tratamentos corn cama de avia-
rio e testemunha, enquanto que os valores para este parametro no tratamento com
esterco de gado nao diferiram dos demais (Tabela 3).

Uma avaliacdo global dos resultados obtidos revelou efeitos consideraveis na
evolugdo das caracteristicas das mudas de guapuruvu nos tratamentos que recebe-
ram a adigao de lodo ou esterco de gado. Estes resultados sao similares hqueles
obtidos por GUERRA et alii (1983). Os resultados analiticos da Tabela 1 eviden-
ciaram uma maior disponibilidade dos principais nutrientes exigidos pelas mudas
numa fase de desenvolvimento vegetativo intenso, aspecto este ja citado por PONS
(1983). Este autor cita tambem a existéncia de micronutrientes nos adubos orga-
nicos e o efeito desta fonte na melhoria das condigOes de estrutura, aeragdo e
capacidade de retengdo de agua. Estes aspectos provavelmente foram satisfeitos
nos tratamentos corn lodo e esterco de gado.

Ern adigao a isto, verificaram-se nestes tratamentos, valores mail elevados de
Ca e Mg (Tabela 1), os quais estao diretamente relacionados corn o processo de
divisdo celular em plantas juvenis. Respostas similares Its obtidas para os substra-
tos corn lodo e esterco de gado seriam esperadas para o tratamento com cama de
aviario, no entanto os resultados verificados neste tratamento praticamente nao
diferiram daqueles obtidos corn misturas de solo argiloso + arenoso com (T 2) e sem
corregao (T 1 ). Uma das possiveis causas para esta ocorrencia pode estar relacio-
nada corn a elevacao da temperatura decorrente do intenso processo de decompo-
sigao de urn material corn alta relacao C/N e sua conseqiiencia no processo de ger-
minacao e disponibilidade de nitrogénio as mudas. Esta possibilidade foi reforcada
pela germinacdo deficiente das sementes e pelo menor peso seco do sistema
radicular obtidos neste tratamento e indica a necessidade de urn periodo adequado
de cura de adubos organicos corn alta relagao C/N.

As misturas de solo argiloso + arenoso com (T 2) e sem correcao (T 1 ) ori-
ginaram mudas com valores medios, para os parametros avaliados, inferiores aos
obtidos corn os substratos corn lodo e esterco de gado. Considerando-se o espago
de tempo relativamente curto entre a semeadura e o transplante de uma esséncia
florestal, ha que se considerar que ate aos 70 dias apOs a semeadura, os corretivos
aplicados em T 2 , possivelmente nao estariam suficientemente disponiveis as mu-
das devido I menor solubilidade e ao curto period° de observacao. Por outro lado,
pode-se supor que os substratos que continham a adigao de lodo e esterco de gado
foram efetivos em colocar'a disposigao das mudas os nutrientes necessarios ao seu
desenvolvimento, o que poderia evidenciar uma adequada taxa de mineralizacao
dos adubos organicos utilizados nestes tratamentos. Estas respostas, no entanto,
parecem estar estreitamente associadas a melhoria nas condicOes fisicas do subs-
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trato como afirmam STURION (1981) e PONS (1983). As observagOes de CAN-
DIDO (1977) sobre a conveniencia de realizagdo de testes especificos para a deter-
minacao, nas diferentes condigiies, da melhor maneira de se adicionar adubos as
mudas, mostram-se totalmente cabiveis e podem justificar as diferengas entre os
resultados obtidos por GUIMARAES (1959), o qual verificou que é possivel a eli-
minagdo do use de esterco de curral na composigao do substrato, desde que se
adicionem adubos minerais as mudas de Eucalyptus saligna, e os resultados obti-
dos no presente experimento. E importante salientar que a maior ou menor ferti-
lidade natural do solo a ser usado como substrato para a producao de mudas de
essencias florestais, podera ser determinante para a necessidade ou nao de corre-
gao quimica ou para alterar a proporcao de adubos organicos a serem utilizados na
mistura. Para situagOes similares as verificadas neste experimento, a adigao de
adubos organicos a mistura utilizada como substrato, podera promover urn adequa-
do e rapid° desenvolvimento de mudas de essencias florestais.

CONCLUSOES

Corn base nos resultados obtidos neste ensaio pode-se concluir que:
ComposigOes de substratos de solo arenoso e argiloso corn adigdo de lodo
ou esterco de gado promoveram a formagdo de mudas de guapuruvu corn
caracteristicas adequadas ao transplante aos 70 dias apris a semeadura.
Misturas de solo argiloso e arenoso em proporgOes identicas em volume,
sem corregao de suas caracteristicas fisico-quimicas, nao foram eficazes
para a formagdo de mudas de guapuruvu corn caracteristicas adequadas ao
transplante aos 70 dias apOs a semeadura.
A adigao de corretivos a mistura de solo argiloso e arenoso nao foi efetiva
para a obtengao de efeitos adicionais aqueles obtidos corn a mesma mistura
sem corregdo quimica.
Os resultados obtidos no presente trabalho, evidenciaram a necessidade da
adigao de adubos organicos, adequadamente decompostos, a mistura utili-
zada como substrato para a formagdo de mudas de S. parahyba.
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TABELA 1. Resultados analfticos de cinco substratos utilizados na formacio de mudas de Schizolobium

parahyba. Florianopolis, BUT / FIT-UFSC, 1982.

Amostra pH

igua

pH

SNP

P

PPm

IC

ppm

M.0

%

Al

melt

Ca+Mg

me/ t
Textura

Solo argiloso + arenoso 4,7, 5,2 5,4 41 2,8 2,8 1,6 2

Sblo argiloso + arenoso +

correcio 6,3 6,5 7,5 51 2,5 0,0 6,4 2

Solo argiloso + arenoso +

esterco de gado 5,8 5,8 +50 +150 5,7 0,0 7,5 2

Solo argiloso + arenoso +

lodo 6,0 5,9 +50 +150 4,0 0,0 9,5 2

Solo argiloso + arenoso +

came de aviirio 6,9 6,6 +50 +150 5,9 0,0 6,6 2



TABELA 2. Graus de liberdade e quadrados m gdios de parametros avaliados em mudas de Schizolobium

parahyba submetidas a diferentes composi95es de substrato. Florian6polis, Ba r /FIT - UFSC,

1983.

Quadrados	 Mgdios 

Causas da Variacao	 GL	 	 Altura	 Diametro 	 PSPA	 PSSR 

37 dias	 70 dias	 37 dias	 90 dias	 86 dias	 86 dias 
.

Blocos	 3	 1,110 ns	 2,052 ns	 0,00013 ns	 0,00083	 0,161 ns	 0,06 ns

Tratamentos	 4	 5,231 *	 25,745 **	 0,00037 ns	 0,00085 *	 1,191 **	 0,046 **

Erro Experimental	 12	 0,481	 1,555	 0,00036	 0,00018	 0,099	 0,008

Total	 19

- Significativo ao nivel de 5% e 1% de probabilidade, respectivamente

ns - Nao significativo.



22,3 be 29,8 b 4,6 a 5,0 b 1,99 b 0,59 ab

22,3 be 28,8 b 4,6 a 5,1 ab 2,18 b 0,70 ab

23,2 ab 33,1 a 4,6 a 5,2 ab 3,03 a 0,74 a

24,2 a 34,8 a 4,7 a 5,4	 a 3,20 a 0,75 a

21,2 c 30,0 b 4,5 a 5,0 b 2,30 b 0,50 b

22,6 31,2 4,6 5,15 2,54 0,66

1,60 2,80 0,40 0,03 0,71 0,20

3,06 3,09 4,12 2,60 12,38 13,61

Solo argiloso + arenoso

Solo argiloso + arenoso +

Solo argiloso + arenoso +

Solo argiloso + arenoso +

Solo argiloso + arenoso +

correg go

esterco de gado

lodo

cada de avi grio

X

TUKEY

CV (%)

TABELA 3. Valores mgdios de altura, di gmetro do colo, peso seco da parte a grea (PSPA) e peso seco do siste

ma radicular (PSSR) de mudas de Schizolobium parahyba. Florian gpolis, BOT/ FIT- UFSC, 1982.

Tratamentos  Altura (cm)	 Digmetro do Colo(mm)	 PSPA(g)	 PSSR(g)   

37 dias	 70 dias	 37 dias	 70 dias	 86 dias	 86 dias          

Mgdias na vertical seguidas pela mesma letra,ndo apresentam diferengas significativas ao nivel de

5% de probabilidade pelo teste de Tukey.
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FIGURA 2. Peso seco da parte aerea (PSPA) e do sistema radicular

(PSSR) de mudas de Schizolobium parahyba aos 86 dias

ap6s a semeadura, submetidas a cinco composigOes de
substrato. Florian6polis BOT/FIT - UFSC, 1982.
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FIGURA 1. Altura (A) e diametro do colo (D) de mudas de Schizolobium
parahyba aos 70 dias ap6s a semeadura, submetidas a cinco
composioes de substrato. FlorianOpolis, BØr/FIT - UFSC, 19S2.
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