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ANATOMIA DA SEMENTE E GERMINACAO DE Picramnia glazioviana

ENGL. (SIMAROUBACEAE).

THE SEED ANATOMY AND GERMINATION OF Picramnia glazioviana

ENGL. (SIMAROUBACEAE)

Joao de Deus Medeiros*

RESUMO

0 presente estudo descreve a estrutura anatOmica da	 se

mente de Picramnia glazioviana Engl. (Simaroubaceae), assim como
as etapas do processo de germinagao e desenvolvimento	 da

plantula. A semente e exalbuminosa, obovOide, testa marrom,
formada pela epiderme externa, portadora de estOmatos, e por

um tecido parenquimatico diferenciado em duas camadas. 0 em-

briao e bem desenvolvido, com dois cotiledones crassos, par
cialmente fundidos, e que apresentam amido e goticulas de li

pidios em abundancia, funcionando como estruturas de reserva,

e nao como Orgaos fotossintetizantes, pois a germinagao

criptocotiledonar. A semente nao apresenta comportamento fo-

toblastico. A germinag go das sementes ocorre, em media, apcis

vinte dias e a plantula apresenta um crescimento simpodial

tipico.
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SUMMARY

This work describes the seed anatomy, germination and

seedling development of Picramnia glazioviana Engl. (Simarou

baceae). The seed is exalbuminous, obovate, with a brown mem

braneous coat, formed by the outermost epidermal cells, with

stomata, and by two distinct layers of parenchymatous tissue.

The well developed embryo has two crass cotyledons, partially

fusioned, and the seed storage, contained in the cotyledons,

are mainly starch and lipids. The germination is criptocoty-

ledonary and the seed is not photoblastic. The germination

occurs, generally, after twenty days and the seedling shows

a typical sympodial development.
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INTRODUCX0

Simaroubaceae e uma familia predominantemente tropical
com representantes lenhosos. Posicionada taxonomicamente na

ordem Rutales (DAHLGREN, 1980), apresenta estreita relagao

com a familia Rutaceae. ENGLER (1931) dividiu a familia em 6

subfamilias: Simarouboideae, Surianoideae, Kirkioideae, Ir-

vingioideae, Picramnioideae e Alvaradoideae, transferindo pa

ra Rutaceae todos os generos com glandulas oleiferas nas fo-

lhas.

As Picramnioideae e Alvaradoideae nao apresentam um po

sicionamento bem definido e, apesar de CRONQUIST (1944) con-

sidera-las relacionadas, suas afinidades com as demais Sima

roubaceae permanecem obscuras.

A familia e notOria pela presenga de substancias amar-
gas na casca e frutos principalmente, fato ja salientado por

PlANCHON (1846), sendo seus representantes largamente empre-

gados na medicina popular com as mais variadas finalidades

(DUKE, 1968; MORTON, 1981). G referido gosto amargo a confe-

rido pela presenga de quassinOides, que sao compostos exclu-

sivos das Simaroubaceae (CONNOLLY et al., 1970).

0 genero Picramnia SW. e representado por especies di6i



cas, com inflorescencias racemosas pendentes, fruto bacaceo;

sao arbustos ou arvoretas que habitam o interior da floresta

(PIRANI, 1985).

Picramnia glazioviana Engl. e uma especie que apresenta

dimorfismo de inflorescencias, sendo as com flores estamina-

das maiores e mais ramificadas que as com flores pistiladas;

folhas imparipinadas; frutos vistosos (vermelhos, quando ma-

duros). Ela forma populag6es pequenas e isoladas nos estratos

inferiores da floresta (PIRANI, 1985).

0 presente trabalho enfoca, principalmente, os aspectos

estruturais da semente, assim como sua germinagao e desenvol

vimento inicial da plantula de P. glazioviana.

MATERIAL E METODOS

0 material de P. glazioviana proveniente da reserva 	 do

Horto Florestal, na Serra da Cantareira, municipio de 	 Sao

Paulo, foi coletado periOdicamente, de margo de 1986 a novem
bro de 1987. A identificagao do material foi feita pelo Prof.

Dr. JOSE RUBENS PIRANI, e exemplares herborizados foram 	 in-

cluidos no Herbario do Departamento de Botanica, do Institu-

to de Biociencias da Universidade de Sao Paulo, sob o nUmero

SPF 43099 (Col. J.R. PIRANI; M. VENTURELLI; J.D.	 MEDEIROS,

18/04/86).

Os individuos foram numerados, especificando-se as plan

tas com flores estaminadas e as com flores pistiladas. As se

mentes, utilizadas na preparagao de laminas para 	 observagao

microscOpica, foram fixadas em F.A.A. 50 (JOHANSEN,	 1940),

desidratadas com alcool etilico e emblocadas em parafina

(SASS, 1951). Os cortes foram obtidos atraves de	 microtomo

rotativo "American Optical", com espessura de 10 gm e subme-

tidos a coloragao dupla com safranina e 'fast-green' 	 (SASS,

1951).

IlustragOes das estruturas observadas foram feitas atra

ves de camara clara acoplada ao microscOpio "Zeiss", e 	 de

observagao direta do material (no caso dos desenhos de plan-

tulas e fases da germinagao). Algumas estruturas 	 anatOmicas

foram fotografadas atraves de microscOpio Optic° 	 "Olympus",
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com filme "Ektachrome" asa 64. Testes histoquimicos para	 de

terminar a presenga de amido (solugao de lugol) e 	 lipidios

(sudam IV) foram realizados.

Os experimentos de germinagao foram realizados no Labo-

ratOrio de Analise de Sementes Florestais (LASEF) do Horto

Botanico da UFSC, de acordo com as regras para analise de se

mentes (BRASIL, 1976), com um lote de sementes no escuro 	 e

outro no claro, em germinadores com temperatura controlada

(25 2 C). 0 tratamento "escuro" foi feito atraves do 	 envolvi-

mento dos recipientes utilizados no experimento (gerbox) com

plastic° preto. 0 substrato utilizado foi areia lavada. Para

cada tratamento foram utilizadas quatro repetigOes de cem se

mentes. A distribuigao das sementes (ver tabela I) nao seviu

exatamente esta proporgao (4 x 100), mas sim foram distribui

das em nove grupos, respeitando sua procedancia. 0 experimen

to foi assim programado visando subsidiar, preliminarmente,

estudos posteriores.

As sementes germinadas foram transplantadas para caixas

maiores e transferidas para um local sombreado no 	 jardim,

tendo sido as plantulas acompanhadas para a caracterizacao

das etapas de seu desenvolvimento.

RESULTADOS

a. Estrutura da Semente

A semente,e exalbuminosa, obovOide, apresentando em	 me

dia 1,10 cm de comprimento e 0,75 cm de diametro; quando 	 em

numero de duas, ou mais, num mesmo fruto, a superficie 	 de

contato entre elas e plana (fig. 2). A testa (fig. 3) e 	 de

cor marrom e delgada, constituida por epiderme portadora de

estSmatos revestida por cuticula delgada, e um tecido paren-

quimatico diferenciado numa camada superior, cuja maior par

to das celulas apresentam um desenvolvimento maior do eixo

periclinal, e uma camada inferior com celulas mais ou menos

isodiametricas. Nao se observa nenhum resquicio de 	 cuticula

entre as referidas camadas. 0 embriao (fig. 4) e bem desen-

volvido, com dois cotiledones crassos, parcialmente fUndidos.

0 eixo epicOtilo-hipocOtilo e extremamente 	 reduzido;
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sua diferenciagao se da sOmente com o inicio da 	 germinagao

(fig. 5). Os cotiledones, por sua vez, ocupam 	 praticamente

todos os espagos no interior da semente e suas celulas apre-

sentam um protoplasma bastante denso, rico em lipidios e ami

do.

Germinagao

P. glazioviana apresenta germinagao criptocotiledonar,

ocorrendo, em media, apos vinte dias. A semente nao 	 apresen

to comportamento fotoblastico, ficando sua taxa de germina-

gao em torno de 85% para os dois tratamentos. No "escuro" as

sementes comegam a germinar, em media, sete dias antes 	 do

que as mantidas no "claro". A tabela I mostra os resultados

obtidos no experimento.

Inicialmente o tegumento rompe-se pela pressao da radi

cula, que ao se expandir leva junto o mesocotilo. Na 	 regiao

de fusao dos cotiledones persiste um pequeno espago onde lo-

caliza-se o epicailo (fig. 5). Por fim o epicOtilo e libera

do, iniciando o crescimento do cauliculo, cilindrico e reto,

e dos primordios foliares (fig. 6).

Desenvolvimento da Plantula

A primeira folha e simples, glabra, eliptica, com o api

ce acuminado, medindo cerca de 2,0 a 3,0 cm de 	 comprimento

por 1,0 a 1,5 cm de largura. As nervuras secundarias sao you

co proeminentes se comparadas a nervura principal. A segunda
folha e trifoliolada e os foliolos sao bastante 	 semelhantes

a primeira folha. A partir da quarta folha, o niamero de 	 cin
co foliolos ja e atingido. Na planta adulta este niimerovarta
de cinco a nove. A filotaxia e alterna.

A radicula e axial e clara, apresentando-se com um	 com

primento medio de 3,0 cm quando da emissao das raizes latera

is.

Eventualmente observam-se plantulas onde o eixo epicoti

ledonar inicial, apOs atingir cerca de 2,0 cm de comprimento,

cessa de crescer, originando-se em sua base um segundo eixo

que dara origem a futura planta; neste caso o eixo	 inicial
degenera. Crescimento de padrao simpodial foi observado.
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Os detalhes do desenvolvimento da plantula estao repre

sentados na figura 6.

DISCUSSX0

A estrutura da semente de P. glazioviana e bastante sim

pies, principalmente sua teste, muito delgada, assemelhando-

se assim a outros membros da familia Simaroubaceae (CORNER,

1976). Por outro lado, apresenta um aspecto bastante interes

sante, qual seja, a fusao de seus cotiledones que assumem a

fungao de Orgao armazenador de reservas. E importante salien

tar a importancia desta adaptagao da semente, 	 ressaltando

que P. glazioviana ; uma especie que explora os estratos in-

feriores e sombrios da floresta, sendo seu processo de germi

nagao criptocotiledonar e a semente exalbuminosa.

P. glazioviana mostra uma serie de caracteristicas her

dadas de ancestrais que exploravam ambientes distintos,

que no processo de especializagao desta especie constituem-se

em notaveis exemplos das adaptagOes que uma planta pode expe

rimentar. Alem da fusao de cotiledones e da germinagaocripto

cotiledonar, cita-se ainda a conservagao das foihas pinadas,

de valor adaptativo em ambientes com excessiva luminosidade

e/ou sujeitos a periodos de seca (GIVNISH, 1976). Destaca-se

tambem a manutengao da anemofilia numa planta do estrato in-

ferior da floresta, um dos principais habitats tropicais em

que a falta de vento pode ser a causa principal da ausencia

deste padrao de polinizagao (JANZEN, 1980).

Apessar de P. glazioviana nao apresentar comportamento

fotoblastico, observa-se que no tratamento "escuro" o inicio

da germinagao das sementes e um pouco mais rapid°, o que su-

gere uma especializagao em curso no sentido da obtengao de

um comportamento fotoblastico negativo, o que seria interes-

sante para uma especie que explora os estratos pouco ilumina

dos da mata.

Pode-se dizer que a percentagem de germinagao na especie

e bastante alta, e o desenvolvimento inicial da plantula re-

lativamente rapido. Contudo, na populagao que estamos utili-

zando para coleta nos ultimos dois anos, nao encontramos, at;



agora, nenhuma plantula se desenvolvendo, salientando-se

que os frutos, (fig. 1), nao sao dispersados, 	 permanecendo

presos a planta at o inicio de sua deterioragao.
Esta alta taxa de germinagao, no entanto, foi obtida em

experimentos de laboratOrio, onde as condigOes sao artifici-

ais. Com relagao as plantulas obtidas, efetivamente observa-
se um desenvolvimento inicial rapid°, map, apes 90 dias apro-

ximadamente, a plantula atinge um estagio no qual parece se

estabilizar. Nestes Bois anos de observagOes, as plantulas,

mesmo apes a transferencia para local definitivo no jardim,

apresentam crescimento bastante lento, at mesmb insignifi-

cante.

Destes aspectos, a ineficiencia na dispersao dos frutos,

pode estar associada, ao menos em parte, pela formagao de po

pulag6es pequenas, agrupadas e aparentemente isoladas, como

observamos em P. glazioviana.

CONCLUSOES

A semente de P. glazioviana apresenta uma estrutura bas

tante simples, assemelhando-se a de outros membros da fami-
lia Simaroubaceae, destacando-se destes apenas no tocante a
fusao dos espessos cotiledones.

A germinagao e rapida, iniciando-se o processo por vol

to do vigesimo dia apOs o inicio dos experimentos.

A percentagem de germinagao e bastante alta, situando-

se em torno de 85%. A semente nao apresenta comportamento fo

toblastico.

A plantula apresenta crescimento simpodial tipico, atin

gindo cerca de 15 a 20 cm em 90 dias, quando passa entao a

ter um desenvolvimento bastante lento.
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TABELA I

GERMINAQX0 DE Picramnia glazioviana

SUBSTRATO: Areia Omida

TEMPERATURA: 252C

TRATAMENTO: Claro/Escuro (CL/ES)

INICIO DO EXPERIMENTO: 26/03/87

GERBOX N 2 DE SEMENTES CONTAGENS
%

CL ES

10/4 14/4 23/4

CL ES CL ES CL ES CL ES

A 70 72 0 5 22 34 54 6677,191,6

B 50 53 0 2 9 12 42 45 84 84,9

C 60 59 1 2 14 18 51 59 85 100

D 45 46 2 3 24 26 40 4688,8100

E 50 50 1 10 28 31 48 48 96 96

F 30 32 0 2 17 20 24 29 80 90,6

G 40 41 0 1 4 8 30 32 75 78

H 80 91 2 3 39 43 44 64 55 71,1

I 30 31 0 4 19 21 25 29 83,393,5

% MEDIA dE GERMINAGA0

CLARO: 80,5

ESCURO: 88,2
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A	 B C	 D

Fig. 1 - Frutos de P. glazioviana
A - Jovem

B - maduro

2 In.

Fig. 2 - Sementes de P. glazioviana
A-D: vista sob diferentes angulos

E: as duas sementes em contato

como se apresentam no interior

do fruto.
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100 pm

Fig.3 - Semente em corte transversal: TS- testa; COT- cotiledone.
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Fig.5 - Germin....ção da semente,

RA-radicula; MS-~socótilo;

EP-epicótilo; TS-teata; COT

catiledonc.

--'o.

Flg.4 _ Se~ontc' detalho on~e

se observa o limite entre os

cotilédones (C07) e a celqada
t.,,,t.... tiS).



Fig.6 - Germinagao e desenvolvimento da plantula

GA
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