
CENTRO SUL

As nativas pesquisadas
Programa atual da linha de pesquisa silvicultural e manejo de
espécies nativas da Unidades Regional da Embrapa, apresentado
pelo pesquisador Paulo Ernani Ramalho Carvalho, em Curitiba.

OBJETIVOS

Estudar alternativas ao reflo-
restamento pela indicagdo de es-
pécies nativas promissoras, forne-
cendo subs/dios técnicos, referen-
tes ao espacamento e método sil-
vicultural adequados para diver-
sas condicdes de luz, sombra e
geada.

REDE DE EXPERIMENTACGAO

Para se obterem resultados po-
sitivos na experimentacdo com
espécies florestais nativas, 6 ne-
cessdrio montar.uma rede de ex-
perimentag¢do que envolva as va-
rias tipologias e eco-sistemas flo
restais,
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Fig. 1 — Area de atuagdo da Unidade Regional de Pesquisa Florestal Centro-Sul - URPFCS.
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Atualmente, a URPFCS em_ cultura com espécies nativas nos
sua 4rea de atuacio (Fig. 1), Estados, relacionados na Tabela
mantém experimentos de silvi- 1.

Tabela 1— Experimentos de silvicultura com espécies nativas
instalados dentro da area de atuacdo da URPFCS.

ESTADOS N° DE LOC. N° DE EXPERIMENTOS
Bahia 1 1

Espirito Santo 1 1

Mato Grosso do Sul 1 2
Parana 5 14
Rio Grande do Sul 1 1

.Santa Catarina 1 1

TOTAL 10 20

TIPOS DE pesquisa em Silvicultura e Mane-
EXPERIMENTACAO jo de Espécies Nativas, dentro da

Sao desenvolvidos varios tipos
de experimentacao na linha de

area de atuacdo da URPFCS,
conforme demonstra a Fig. 2.

REGENERACAO
ARTIFICIAL

Céu aberto (ensaio de compe-
ticdo): Quanto aos estudos de
competicao de espécies, o objeti-
vo fundamental é comparar, me-
diante experimentacdo de curta
duracdo, as caracterfsticas juve-
nis de crescimento, comporta-
mento, exigéncias de luz e derra-
ma natural de grande nimero de
espécies madeireiras de valor co-
mercial comprovado ou poten-
cial, ocorrentes na regio, Tem-se
por finalidade, através dos resul-
tados obtidos, elaborar uma lista
de espécies promissoras que per-
mita orientar a correta escolha
das que deverdo figurar nos pro-
gramas de reflorestamento e ex-
tensdo florestal em cada regido.

Em termos gerais, os ensaios

oe parcelas quadradas
céu aberto (ensaios de competi¢ao)

Ld one-tree-plot

Regeneracdo

tipos de.

sob cobertura (enriquecimento)
°“

-

, linhas
L] sistemas de

plantio one-tree-plot

13 mudas por grupo/Coiomba |
21 mudas por grupo/Irati |

Blocos ao Acaso
Ensaios de st
Espagamento Sistema “Nelder”’

com desbastes redugdo a uma AB determinada |
Tendéncia do crescimento da bracatinga em povoamento natural

sem desbaste crescimento maximo ]

Consorciagdes ou Associacées de Espécies

frutiferas
Implantagado ou FormacdoRefdgio para a Fauna

florfferas

Enriquecimento: one-tree-plot

Fig. 2 —

Nativas da URPFCS.
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one-tree-plot

Esquema da experimentagdo da linha de pesquisa de Silvicultura e Manejo de Espécies
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estéo sendo realizados em tras
etapas:

ETAPA 1 — Ensaios de elimi-
nagdo: Nestes ensaios, as espécies
séo plantadas em pequenas par-
celas, em estilo de arboretos,
com 36 arvores, onde sdo medi-
das as 16 plantas centrais das
parcelas. Tem-se como objetivo
ensaiar uma série de espécies e
eliminar as que nao se comporta-
ram bem do modo mais econd
mico e rapido possivel.

Para as espécies, cujo nimero
de mudas é reduzido, sera usado
© esquema “‘one-tree-plot”, com
um minimo de 12 mudas, no
caso de 12 repetices.

ETAPA 2 — Ensaio de cresci-
mento: Esta etapa constitui um
seguimento da etapa 1, envol-
vendo espécies que apresentaram
resultados alentadores. Essas es-
pécies sergo plantadas em parce-
las maiores, com o espacamento
de 3m x 3m. S&o usadas parcelas
de 441m2 com 49 4rvores, onde
as 25 centrais sero medidas. As
parcelas sero dispostas em blo-
cos ao acaso com um minimo de
4 repetic&es.

ETAPA 3 — Ensaios de com-
provacdo: Esta etapa do ensaio-
é feita em parcelas de 0,4 a 2 ha
com as espécies que, na etapa 2,
ofereceram resultados alentado-
res, Objetiva-se obter dados com-
parativos sobre o incremento e
os rendimentos por unidade de
area em condicdes de plantio.
Sob cobertura (enriquecimen-

to): Os ensaios sob.cobertura se-
réo feitos em matas degradadas
ou semi-devastadas, que apresen-
tam a estrutura de capoeira baixa,
caracterizada por vegetacdo de
Pequeno porte, na grande maio-
tia vassouras (Baccharis spp. e
outras da familia Compositae)
que, apds o abandono do terre
no, invadiram até aproximada-
mente o 5° ano e capoeira alta,
caracterizada por vegetacdo de
médio porte (10—14 metros de
altura) dominada quase que ex-
clusivamente pela bracatinga (Mi-
mosa_ scabrella), que se forma
aproximadamente do 79 ao 149
ano, no planalto sul brasileiro.
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Banestado. Este nome
tem muito a ver com todos
nds. Com nossa vida
e nosso futuro.

Porque ele esta sempre
< presente com toda uma gama
de servicos que suas empresas
nos proporcionam.

Desde a alegria que é
nossa casa propria;
a preocupacdo constante
com nosso meio-ambiente
© areas verdes; o crédito
pessoal para comprar
a vista e pagar a prazo;

~ a orientacdo segura para
comprar e vender nas Bolsas
de Valores; o rendimento
tranquilo da caderneta de
poupanga; o seguro de
qualquer tipo; o empréstimo
na hora certa, até grandes
investimentos industriais

e apoio as exportacdes
¢ importacées.

. E este ¢ nosso motivo
~~ — de orgulho,
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Banco do Estado do Parana S.A.
Barestado $A. Crédito Imobilidrio.
Banestado S.A. Crédito, Financiamento

e Investimentos.
Banestado'S.A. Reflorestadora.
Banestado S.A. Corretora de Cambio,
Titulos e Vatores Mobilidrios,
Banestado S.A. Corretora de Seguros.
Banestado S.A. Processamento de
Dados ¢ Servigos.

Sao usados dcis tipos de enri-
quecimento: Enriquecimento em
linhas: © método consiste no
plantio em linha de espécie a ser
introduzida, em faixas abertas ao
longo da vegetacdo ja existente.
Por ocasiaéo da abertura das fai-
xas, pode-se explorar a vegetacdo
existente. De maneira gerai, a
seqliéncia das operacGes € a se-
guinte:

a) abertura das faixas, com 1

a 3 metros de largura, no sentido
leste-oeste espacadas de 5 a 10
metros.

b) plantio de mudas em reci-

utilizados grupos densos mono-
especificos, constitufdos de 13
mudas espacadas de um metro
dentro do grupo (Fig. 3).

pientes, no espacamento de 1,5
a 3 metros ao longo das faixas.

c) limpezas sucessivas para su-
primir a vegetacdo espontanea e
melhorar o desenvolvimento das
espécies implantadas.

Enriquecimento em grupos: so
Disposigado especial das
mudas no Grupo
Anderson.
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Servico

de

informacédes

n°

118

Foram estabelecidas 7 repeti-
cdes de cada tratamento (espé-
cies), representados por linhas
espacadas de 10 metros.

Os grupos foram distribuidos
aleatoriamente dentro de cada
linha, distando 10 metros de
centro a centro.

Nos levantamentos a partir do
2° ano, uma arvore sera medida
e observada. Esta devera ser a
mais vigorosa e melhor desenvol-
vida e, sempre que possivel, a
central, no grupo de 13 mudas
pois deseja-se obter 100 arvores/
ha na safra final.

ENSAIO DE ESPACAMENTO

Para as espécies ditas do pri-
meiro time, sergo feitos ensaios
de espagamento para se determi-
nar qual o mais adequado para as
espécies. Procurar-se-4 testar uma
gama de espacamentos, que pos-
sibilitem a utilizagdo para varios
fins (celulose, laminacdo, madei-
ra para serraria, etc.).

O delineamento a ser usado se-

ra o de blocos ao acaso, envolven-
do. 5 tratamentos - 3m x 1m;
3m x 2m; 3m x 3m; 3m x 4me
3m x 5m distribuidos em 5 repe-
tic¢Ses. O tamanho das parcelas
sera de 540 m2 (30m x 18m) ea
area de experimento de 1,35 ha.

Para as espécies da série mis
celanea, a fim de que se possa
numa mesma experimentacdo jun-
tamente com a espécie promis-
sora que se destaca ja estabelecer
qual o espacamento adequado,
serdo usados um dos dois esque-
mas apresentados: .
— Fatorial

- Blocos ao acaso - quadrado
— Sistema Nelder

~ Blocos ao acaso - circular
Estudo do crescimento da bra-

catinga em povoamento natural:
Objetiva-se estudar a tendéncia
de crescimento, em parcelas ca-
sualizadas num povoamento na-
tural. O tamanho das parcelas é
de 20m x 20m - 0,04 ha com 7
repeticdes.

Nestas parcelas, sdo feitos es-
tudos de crescimento maximo e

reducdo a uma Area Basal deter-
minada, através de desbastes.

Associagdo (Consorciacaéo) de
Espécies: A associacéo de espé-
cies em plantacdes florestais é
conveniente como medida de pre-
caucdo contra enfermidades; co-
mo complemento na extracaéo de
alimentos do solo; porque as di-
versas espécies estabelecem um
equilfbrio de tolerancia relativa a

sombra; pela protecdo reciproca
contra fogos, geadas e ventos e
porque se espera obter, numa
mesma superficie, uma producdo
combinada de diversas espécies.
Serfo testadas varias espécies,

em associacao.

REFUGIO PARA FAUNA

Sao instaladas varias areas de
refugio, com dimensdes minimas
de 1 ha, usando-se espacamentos
de 5 x 5 metros, sendo mistura-
das, espécies, que possibilitem
producdo, tanto de frutos como
de flores, por todo o ano; isto,
pelo fato de muitas aves possui-

LANGER

AS TRADICIONAIS SERRAS DE FITA

Solicite o seu catalogo ao seguinte endereco: INDUSTRIAS LANGER LTDA.

LANGER
mercado com o novo sistema de

TRANSMISSAO HIDROSTATICA

Para Téras e Desdobro

agora revolucionando o

AVANCO POR

garantindo maior producdo,
melhor qualidade de corte com
o minimo de manutencéo.

Rua Jodo Negrdo, 1157
80.000 — Curitiba - Pr.

BRASIL
Fone: 222-0513
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Tabela 2— Espécies do primeiro time.

Tabela3— Espécies da série miscelanea
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rem habitos alimentares frugivo-
ros, insetivoros e omnfvoros.

ESCOLA DAS ESPECIES

Segundo trabalhos de Carva-
Iho (1978); Golfari (1975); Gol-
fari & Caser (1977); Gurgel Fi-
Iho (1975); Klein (1964); Maix-
mer & Ferreira (1976, 1977/
1978); Mascarenhas Sobrinho
(1974); Nogueira (1977), Reitz
et al. (1978) e Speltz (1968) e
observacSes em experimentacdo
com espécies nativas, em varios
locais de area de atuacdo da
URPFCS, foi definida a seguinte
estratégia, com relacdo a escoiha
de espécies. :

Espécies do primeiro time: Fo-
ram definidas sete espécies consi-
deradas altamente promissoras.
Sobre estas, seréo concentrados
os esforcos envolvendo todas as
linhas de pesquisa. O objetivo é
montar, com os subsidios de ca-
da linha de pesquisa, um sistema
integrado de produc&o. Na tabela
2, esto relacionadas estas espé-
cies.

Série miscelanea: Convencio-
nou-se chamar série miscelanea
as espécies promissoras e com
possibilidade de reflorestamento,
e que sdo estudadas paralelamen-
te as do primeiro time, sendo
inclufdas entre estas 4 medida
que sobressairem, quando testa-
das pela linha de pesquisa de
Silvicultura e Manejo de Espécies
Nativas, em ensaios de competi-
¢ao dentro dos métodos silvicul-
turais adequados. Na tabela 3 es-
tao relacionadas 42 espécies in-
dfgenas, que ja esto sendo expe-
rimentadas pela URPFCS.

Refigio para a fauna: Obje-
tiva-se, através de enriquecimen-
to e formacdo de refiigios, a pre-
servacéo da fauna, com espécies
florestais que apresentem condi-
¢ées de proporcionar sombra ao
refagio, alimento direto (fothas,
frutos, flores, sementes, raizes,
etc} e alimento indireto (atracdo
de insetos).
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Tabela 4 — Esséncias florestais produtoras de frutos silvestres destinados a programagao de refigio de
fauna da URPFCS.

FRUTIFIGAGAG (WES)
9-10

Tabela5— Esséncias florestais indicadas para atragdo de insetos destinadas 4 progracdo de refugio de
. fauna da URPFCS.
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