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RESUMO; Esie trabalho tem como objetivo oferecer contribuicoes sobre a ecologia e a silvicultura do 

^xkz[Sdvz(tlobiiim amazonicum Huberex Ducke). umaespecie pertencente a fam ilia Caesalpiniaceae, 

nativa da Amazonia. Para isto. tomou-se necessario utilizar metodos e tecnicas empregados na 

fomia?ao de mudas e plantios. entrevisias semi-estruturadas e pesquisa bibliografka. Os resultados 

obtidos mostram que o parica e uma especie de rapido crescimemo. apresenta comportamemo de 

especie pioneira sendo. portanto. indicada para plantios a pleno sol. O maior estoque natural de parica 

ocone em Rondonia. na area de fioresta densa e floresta abena. As sementes de parica podem ser 

amiazenadas por um periodo de ate 12 meses, porem apos oito meses de armazenamento ocorre 

redu^ao na viabilidade das sementes. Suas sementes apresentam dormencia tegumentar necessitando 

detratamentos pre-germinativos. tais como aescarifica9ao mecanica. A producao de mudas em escala 

comercial pode ser feita por meio de sememe e pelo aproveitamento da regeneraqao natural, visto 

que a propagaqao assexuada esta em fase experimental. O crescimento das mudas em condigbes de 

viveiro e influenciado por varies fatores, como: radiaqao solar, qualidade da sememe, profundidade de 

semeadura. tamanho de embalagem e tipo de substrate. Pelo que esta pesquisa evidenciou. o parica e 

exigente em termos nucricionais. edaficos e responde favoravelmente ao prepare de area, bem como a 

presenca de N. P. Ca. Mg. Fee B. O parica pode sercultivadoem monocultivo e associado com outras 

especiesflorestais ou agrfcolas de valor economico, entretanto seu crescimento e iigeiramente superior 

na forma de monocultivo- Esta Caesalpiniaceae tem sidocultivada em espa^amentos variados, porem. 

o mais utilizado e o 4 m x 4 m, que proporcionou o maior crescimento em altura e diametro. Sao 

poucos os registros na literatura sobre o manejo dos plantios comerciais de parica, contudo existem 

evidencias de que esta especie apresenta boa capacidade de brotapdo. apos o corte. Devido as suas 

icaracteristicas silviculturais e ecologicas, o parica apresenta grande potencial para ser utilizado nos 

programas de reflorestamento na Amazonia, porem existem barreiras tecnologicas e economicas que 

afetam o cultivo nesta regiao, o que denota a necessidade de pesquisas na area de silvicultura de 

plamaqdes. bem como a formapao de parcerias com as empresas de reflorestamento. 
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ECOLOGY AND SILVICULTURE OF THE PARJCA {Schizolobium 

amazonicum Huber ex. Ducke) IN THE BRAZILIAN AMAZON REGION 

A BSTRACT: The objective of this paper was to offer contributions on the ecology and the silviculture of 

the parica {Schizolohium amazonicum Huber ex. Ducke). a fast growth tree specie of the Caesalpiniaceae 

family, native of Amazon region. The data were obtained through of the use of different methods and 

research techniques commonly employed in scientific works, such as methods and techniques employed 

in the seedlings formation, glimpsed semi-structured interviews and bibliographical research. The 

following aspects were approached in this work habitat, natural stock, seed technology, seedlings 

production and the experiences with pure plantings and mixed plantations established in the Brazilian 

Amazon region. The results showed that parica presents characteristic behavior of pioneer species, 

with great potential to be used in the programs of reforestation in the Amazon region, once this specie 

offers seed availability, fast growth and good capacity of regeneration in altered areas. Parica can be 

cultivated in pure plantings or associated with other forest or agriculture species of economical value. 

However, his growth it is lightly superior in pure plantings. In spite of his great potential, there are 

technological and economical barriers that affect the cultivation of the parica in this region; which 

shows the need of economic and silviculture investigations. These investigations should make possible 

advancements in the areas of seeds and nurseries, nutrition of plants, genetic improvement, management 

of forest plantations, forest protection, control of bush competition, systems of forest harvest, economic 

evaluation of the forest projects, simulation in management of forest plantations, among others. 

Nevertheless, these investigations need the formation of partnerships between the private companies and 

the research, teaching, extension and incitements, which act in the silviculture of forestry plantations in 

the Amazon region. This partnership, besides contributing with needed resources to the investigations, 

will make possible the formation of databases containing continuous and systematized information on 

the silviculture of this specie. 

INDEX TERMS: Silviculture. Ecology, Plantation. Parica. Schizolohium amazonicum 

1 INTRODUCAO 

O reflorestamento comercial na Ama- 

zonia brasileira e uma atividade economica 

recente que vem se expandindo nestas ulti- 

mas decadas, seja por motives de reposicao 

floresta! ou pela falia de materia-prima para 

o abastecimento das industrias madeireiras. 

Contudo, esta atividade tern esbarrado numa 

serie de problemas de ordem tecnico-cien- 

tifica ocasionados, principalmente, pela es- 

cassez de pesquisas na area de silvicultura 

de plantafoes. 

Nao obstante. a demanda crescente de 

materia-prima, impulsionada pelo mercado 

intemo e extemo. tern contribuido para que 

as empresas madeireiras invistam no reflo- 

restamento com especies exoticas e nativas, 

mesmo detendo informaqioes parciais sobre 

a silvicultura dessas especies. 

Em se tratando das especies nativas, 

destacam-se as de rapido crescimento.' 
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utilizadas, principalmente, nas industrias 

de compensado e laminado. Dentre 

esias se encoatra a especie Schizolohium 

amazomcum Huber ex Ducke (parica). 

utna especie arborea de grande porte. 

.pertencente a familia Caesalpiniaceae, que 

acorre nas florestas da Amazonia. 

Em decorrencia do seu rapido 

crescimento, da sua capacidade de se 

adaptar as diversas condicoes edafo- 

climaticas, bem como do seu vaior 

economico, o parica tem sido a especie 

nativa mais cultivada nas areas de 

reflorestamento na Regiao Amazonica. 

Estimativas feitas indicam que existem 

mais de 11000 hectares reflorestados 

com parica (na forma de plantios puros e 

mistos) nesta regiao (EMBRAPA; CIFOR; 

HCA: 2004). No Para, o parica esta 

presente em 38% do total de projetos de 

reposicao florestal instalados neste estado 

fGALEAO, 2001). 

Diante disso, o parica passou a ser 

estudado pelas instituifoes de pesquisa 

e ensino, bem como pelas empresas 

madeireiras que cultivam esta especie na 

Regiao Amazonica. Enlretanto, o acesso 

aos resultados desses estudos tem sido 

dificultado pelo fato de estarem disperses 

na literatura, ou, ainda, por nao serem 

publicados. 

Tendo isso em vista, este trabalho 

visa dar contribuiqoes sobre a ecoiogia e 

a silvictiltura do parica, com o intuito de 

;edimentar o conhecimento atual sobre esta 

[especie e, ao mesmo tempo, disponibiliza- 

lo para os di versos atores sociais que direta 

ou indiretamente atuam na atividade de 

reflorestamento, na Regiao Amazonica 

2 PROCEDIMENTOS METODOLO- 

GICOS 

Devido a abrangencia deste estudo, 

tornou-se necessario utilizar diferentes 

metodos e tecnicas de pesquisa, tais 

como: metodos e tecnicas empregados na 

forma9ao de mudas e plantios, entrevistas 

semi-estruturadas, pesquisa bibliografica. 

Este ultimo metodo visa conhecer as 

contribuiqoes ciennficas existentes sobre o 

assunto pesquisado (FERRARI, 1982). 

A pesquisa contemplou varies as- 

pectos ecologicos e silviculturais do parica, 

incfuindo aqueles que tratam do grupo su- 

cessional, estoque natural, da tecnologia de 

semente, da producao de mudas e das expe- 

riencias com plantios puros e mistos estabe- 

lecidos na Amazonia brasileira. 

3 RESULTADOS E DISCUSSAO 

3. 1 GRUPO SUCESSIONAL 

Estudos realizados era condiqoes 

de viveiro e em areas alteradas por 

a96es antrdpicas, mostram que o parica 

e uma especie heliofila, nao tolerando 

sombreamento excessive. Rosa, Santos 

e Silva (1997) verificaram que o parica, 

era condiqoes de viveiro, apresentou 

melhor crescimento inicial sob 30% de 

sombreamento, o que denota a adaptaqao 

desta Caesalpiniaceae a ambientes com 

alta incidencia de • radia9ao solar. A 

intolerancia do parica ao sombreamento. 

Rev. dene, agrar., Belem, n. 45, p. 135-174, jan./jun. 2006 137 



LEOMLDE DOS SAM OS ROSA 

cam be m tem sido observada nos estagios 

iniciais de plantios instalados no Estado 

do Para (SILVA; PINA-RODRIGUES: 

COSTA, 1996) e em Rondonia (ROSSI et 

al.. 2003). 

Nas areas naturals de ocorrencia, tais 

como o estado de Rondonia. o parica tem 

apresentado regenera^ao vigorosa em areas 

recem-desmatadas e queimadas (ROSSI; 

VIE1RA. 1998: ROSSI et al.. 2003). No 

Acre, o parica tambem tem sido observado 

fazendo parte do processo de sucessao 

ecologica em areas de pastagem degradadas 

(FRANK; MIRANDA. 1998). Neste 

mesmo estado. Oliveira (1994) observou 

que o parica e mais abundante nas florestas 

com boa penetracao de radiacao solar, 

tais como as florestas secundarias. Neste 

tipo de floresta, o parica apresenta grande 

dominancia (ROSSI et al., 2003). 

De acordo com Venturieri (1999). o 

tempo de vida dessa especie varia de 20 a 

40 anos. Todas essas evidencias na iiteratura 

demonstram que o parica apresenta 

comportamento caracteristico de especie 

pioneira. sendo. portanto, recomendado 

para plantio a pleno sol. 

3.2 ESTOQUE NATURAL DO PARICA 

Na Amazonia brasileira o parica tem 

resistro de ocorrencia nos estados do Para. 

Araazonas (DUCKE, 1949), Rondonia 

(CORREA, 1985) e Acre (OLIVEIRA, 

1994), e esta presente em diferentes 

tipologias florestais, como; fioresta densa. 

floresta aberta. fioresta sempre verde, 

contato savana-floresta. areas antropicais 

e formafdes pioneiras (CORREA. 1985). 

No entanto. o maior estoque natural de 

parica ocorre em Rondonia. nas areas de 

floresta densa e de floresta aberta (Tabela 

I). Nota-se que o estoque total de parica 

estimado no Amazonas e em Rondonia e de, 

aproxi madam en te, 4,0 nrVha (Tabela 1). 

Inventarios florestais realizados na 

Amazonia nas decadas de 1960 e 1970 es- 

timavam, para toda esta regiao, um estoque 

total de parica na ordem de 50000 nT(KNO- 

WLES, 1996). Contudo, estas estimativas 

de estoque podem nao representar o valor 

real devido, sobretudo. a escata e as meto- 

dologias utilizadas nos inventarios florestais 

e nos levantamentos do Projeto RADAM- 

BRASIL. Alem disso. nao se deve esquecer 

que os desmatamentos ocasionados pelos 

programas de colonizacao na Amazonia, 

aliados a explora?ao madeireira. tem afeta- 

do o estoque natural do parica nessa regiao. 

Apesar de sua explora^ao desordena- 

da. o parica ainda e uma especie conside- 

rada capaz de resistir a pressao da explora- 

fao madeireira (MARTINI. ROSA: UHL 

1998). Esta capacidade de resistir aos 

impactos da exploraqao madeireira pode 

ser explicada pelas estrategias favoraveis 

de regenera9ao apresentadas pelo parica. 

como: dispersao abundante de sememes e 

via anemocorica, alto poder germinativo. 

tolerancia a alta intensidade de radiacao 

solar e crescimento rapido. 
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Tabela 1- Estoque natural (m3/ha) do parica nas diferentestipologias florestais que ocorrem na 

Amazonia brasileira, baseado nos dados do Projeto RADAMBRAS1L (CORRE1A, 1985) 

Area de 

Ocorrencia 
Tipologia Florestal / Estoque natural do parica (mVha) 

TOTAL 

(m3/]ia) 

Floresta 

densa 

Floresta 

aberta 

Floresta 

sempre 

verde 

Contato 

savana/ 

floresta 

w 
Areas 

antropicais 

Fonna9oes 

Pioneiras 

Jurua (AM) 0,034 0,191 SI SI SI SI 0,225 

Manaus (AM) SI SI 0,403 SI SI SI 0,403 

Porto Velho 

(RO) 
1,293 0,542 SI 0,010 0,632 SI 2,477 

Rums (AM) 0,033 0,595 SI SI SI 0,242 0,87 

TOTAL 1,360 1,328 0,403 0,010 0,632 0,242 3,975 

Nota: SI: sem informafao 

3.3 ASPECTOS SILV1CULTURAIS DO 

PARICA 

33.1 Tecnologia de sementes e produ^ao 

de mudas 

0 fruto de parica, que content apenas 

uma semente, e um legume deiscente com 

asa papiracea e, quando maduro, apresenta 

Colorado amarronzada. O mimero de 

semente de parica por quilograma varia 

de acordo com o percentual de pureza. 

Pereira, Melo e Alves, (1982), por exemplo, 

observaram que em um lote de sementes 

aim 70% de pureza, o numero de sementes 

variou de 980 a 1000 por quilograma. Leao, 

Carvalho e Ohashi (2001) contabilizaram 

um total de 1283 sementes por quilograma. 

para um lote com 100% de pureza. Rosa 

(no prelo), por sua vez, obteve um total de 

1370 sementes por quilograma, em lote com 

100% de pureza. 

As sementes de parica devem ser 

coletadas logo apos a dispersao natural do 

fruto. O beneficiamento dessas sementes se 

restringe a retirada manual do endocarpo de 

colora^ao amarela pardacento e a elimina- 

930 de sementes defeituosas. Estas sementes 

apresentam alta longevidade e sao revestidas 

por um tegumento duro, responsavel pela dor- 

mencia tegumentar. Neste sentido, existem 

evidencias na literatura mostrando que este te- 

gumento oferece restri^oes a retirada de vapor 

d'agua do interior da mesma (BIANCHETTI; 

TEIXEIRA; MARTINS, 1997; VEIGA et al., 

1999; LINHARES, 2000). 
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Esta resistencia a perda de umidade 

proporcionada pelo tegumento favorece 

o armazenamento das sementes. Rossi e 

Vieira (1998), por exemplo, observaram 

que sementes de parica acondicionadas em 

saco de pape! e colocadas em sala apenas 

climatizada podem ser armazenadas por ate 

um ano (ROSSI; VIEIRA, 1998). 

Linhares et al. (1998), por sua vez, 

verificaram que estas sementes quando 

acondicionadas em saco de papel kraft 

e colocadas em balcao com temperatura 

arabiente (temperatura de ±240C e umidade 

relativa de ±65%), bem como quando 

armazenadas em papel aluminio e sacos 

de polietileno, e colocadas em geladeira 

(temperatura de ± 10oC e umidade relativa 

de 55%), mantiveram alto poder germinativo 

ate quatro meses de armazenamento. Apos 

oito meses de armazenamento nas condicoes 

anteriormente mencionadas, houve reducao 

na viabilidade e na qualidade fisiologica 

das sementes (LINHARES, 2000). Estas 

pesquisas indicam que o aumento do period© 

de armazenamento afeta a viabilidade das 

sementes de parica. Assim, para garantir 

a manutencao da viabilidade e o vigor das 

sementes, elas devem ser armazenadas em 

qualquer uma das embalagens e condicoes 

de armazenamento supracitadas, por um 

periodo de ate quatro meses. 

Por apresentarera dormencia tegu- 

raentar, as sementes de parica necessitam de 

tratamentos pre-germinativos. Devido a essa 

caracteristica, muitos estudos sobre quebra 

de dormencia de sementes de parica foram 

desenvolvidos (Tabela 2). Leao e Carvalho 

(1995), apos testarem seis tratamentos pre- 

germinativos para a quebra de dormencia 

de sementes de parica, verificaram que a 

escarificagao da semente em acido sulfuri- 

co concentrado, durante 60 minutos, assim 

como a imersao em agua a 80oC foram efi- 

cazes para a superafao de dormencia das ci- 

tadas sementes. 

A imersao das sementes de parica 

em agua fervente com imediata retirada 

da fonte de calor e, a permanencia das 

mesmas em imersao durante 24 boras, 

tambem tern sido recomendada como 

metodo de quebra de dormencia para 

o parica (BIANCHETTI; TEIXEIRA; 

MARTINS, 1997; ROSSI; VIEIRA, 

1998). A eficiencia deste metodo, segundo 

estes ultimos autores, pode ser explicada 

pelo fato de que nas areas de ocorrencia 

de parica em Rondonia, a quebra da 

dormencia das sementes se da pela queima 

dessas areas apos o desmatamento. 

Verifica-se na Tabela 2 que, de um 

modo geral, a escarificafao mecanica 

das sementes proporcionou os maiores 

percentuais degerminafao, diferentemente 

da quebra de dormencia em agua fervente, 

onde a imersao das sementes por um 

periodo superior a um minuto em agua 

com temperatura acima de 950C, reduziu 

drasticamente o percentual de germinafao. 

A eficiencia da escarificagao mecanica de 

sementes de parica pode ser claramente 

observada no trabalho de Rosa, Santos 

e Silva (1997), Falesi e Santos (1996), 

Laraeira(2000), que obtiveram percentuais 

elevados de gemninafao. 
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Noia-se. ainda. na Tabela 2. que a 

aplica^ao dos tratamentos pre-germinativos 

'afetou o periodo de germinaqao das 

sememes de parica. Assim, nos traiamento 

onde houve imersao das sememes em agua 

fenente o periodo requerido de genninacao 

ariou de 2i a 40 dias apos a semeadura. 

i Em contrapartida. este periodo foi bem 

menor(12 a 21 dias) nos tratamentos com 

escarificacao mecanica da semente e imersao 

em agua com temperatura ambiente. 

Convem mencionarque.agerminaqao 

'de sementes de parica pode ocorrer ate 

115 dias apos a semeadura (LEAO; 

CARVALHO: OHASHi, 2001). Este dado 

indica que a semente de parica apresenta 

dormencia tegumentar. 

3.3.2 Propagaqao sexuada e assexuada de 

parica 

3.3.2.1 Propagaqao por sememe 

A propagaqao sexuada do parica 

e relativamente facil. exigindo apenas 

tratamentos pre-germinativos para quebra 

de dormencia tegumentar das sementes. 

Entretanio. e preciso utilizar sememes novas 

e de boa procedencia, visto que ainda nao 

Sexiste disponivel no mercado semente de 

parica geneticamente melhorada. 

Apos a quebra de dormencia. pode- 

k'fazer a semeadura diretamente em sacos 

iplasticos de 15 cm x 22 cm previamente 

■heios com terra preta, nas profundidades de 

1cma2 cm (ROSA; SANTOS; SILVA1997). 

Para este lipo de embaiagem pode-se utilizar, 

ainda substrato constituido de terra preta e 

lestercode galinha curtido, na proporqao 3:1. 

A producao de mudas de parica 

tambein pode ser feita utilizando-se 

tubetes de polietileno. todavia nao existem 

na literatura, ate o presente momento. 

informaqoes disponiveis sobre substrates 

ideals para formaqao de mudas de parica. 

neste tipo de recipiente. Vale ressaitar que, 

atualinente. ja existem no mercado varios 

substratos proprios para enchimento de 

tubetes. Contudo. para diminuir o custo com 

a producao de muda sugere-se que o substrato 

seja produzido com residues organicos 

disponiveis nas proximidades do viveiro. tais 

coino: serragem fina; composto organico e 

esterco de aves (todos curtidos). bem como 

palha de arroz carbonizada. 

Convem mencionar que. quanto 

menor for o tamanho da embaiagem. menor 

sera a quantidade de substrato a ser utilizada 

e, consequentemente. menor o custo com a 

aquisicao de substrato e producao de mudas. 

Contudo. o tempo de perrnanencia no viveiro 

(tempo de espera) sera menor quando se 

utilizam recipientes menores. 

Alem do substrato, sabe-se que 

o crescimento das mudas de especies 

florestais, em geral, e influenciado por 

outros fatores, tais como: tamanho de 

embaiagem, forma de propagaqao. qualidade 

da semente. disponibilidade de nutrientes. 

presenqa de micorriza. irrigaqao. qualidade 

da agua, umidade, temperatura e radiacao 

solar. Em se tratando deste ultimo fator, 

estudos realizados em condiqoes de viveiro. 

utilizando telas de polietileno (sombrite). 

mostraram que a intensidade de radiacao 

solar afeta o crescimento inicial do parica. 

uma vez que esta especie apresentou maior 
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Nota-se. ainda. na Tabela 2. que a 

apiicacao dos iratamentos pre-germinativos 

afetou o periodo de germinacao das 

sememes de parica. Assim. nos tratamenio 

onde houve imersao das sememes em agua 

fervente o periodo requerido de germinaqao 

variou de 21 a 40 dias apos a semeadura. 

Em contrapartida. este periodo foi bem 

menor (12 a 21 dias) nos tratamentos com 

escarifica?ao mecanica da sememe e imersao 

em agua com temperarura ambiente. 

Convem mencionarque.agerminacao 

'de sementes de parica pode ocorrer ate 

115 dias apos a semeadura (LEAO; 

CARVALHO; OHASHI. 2001). Este dado 

indica que a semente de parica apresenta 

"dormencia tegumentar. 

3.3.2 Propaga^ao sexuada e assexuada de 

parica 

33.2.1 Propagacao por semente 

A propagacao sexuada do parica 

e relativamente facil, exigindo apenas 

tratamentos pre-germinativos para quebra 

de donnencia tegumentar das sementes. 

Entretanto. e preciso utilizar sementes novas 

e de boa procedencia. visto que ainda nao 

existe dispomvel no mercado semente de 

parica geneticamente meihorada. 

Apos a quebra de dormencia. pode- 

se fazer a semeadura diretamente em sacos 

plasticos de ! 5 cm x 22 cm previamente 

cheios com terra preta, nas profundidades de 

1 cm a2 cm {ROSA: SANTOS; S1LVA 1997). 

Para este tipo de embaiagem pode-se utilizar, 

ainda, substrate constituido de terra preta e 

esterco de galinha curtido, na proporcao 3:1. 

A producao de mudas de parica 

tambem pode ser feita utilizando-se 

tubetes de polietileno. todavia nao existem 

na literatura. ate o presente momento. 

informayoes disponiveis sobre substrates 

ideais para formaqao de mudas de parica. 

neste tipo de recipiente. Vale ressaitar que, 

atualmente. ja existem no mercado varies 

substrates proprios para enchimento de 

tubetes. Contudo. para diminuir o custo com 

a producao de muda sugere-se que o substrate 

seja produzido com residues organ icos 

disponiveis nas proximidades do viveiro. tais 

como; serragem fina; composto organico e 

esterco de aves (todos curtidos). bem como 

palha de arroz carbon izada. 

Convem mencionar que. quanto 

menor for o tamanho da embaiagem. menor 

sera a quantidade de substrato a ser utilizada 

e. consequentemente. menor o custo com a 

aquisicao de substrato e produqao de mudas. 

Contudo. o tempo de permanencia no viveiro 

(tempo de espera) sera menor quando se 

utilizam recipientes menores. 

Aiem do substrato. sabe-se que 

o crescimento das mudas de especies 

florestais, em geral. e influenciado por 

outros fatores, tais como: tamanho de 

embaiagem, forma de propagacao, qualidade 

da semente. disponibilidade de nutrientes. 

presenca de micorriza. irrigaqao, qualidade 

da agua. umidade. temperatura e radiaqao 

solar. Em se tratando deste ultimo fator, 

estudos realizados em condigoes de viveiro, 

utilizando telas de polietileno (sombrite). 

mostraram que a intensidade de radiacao 

solar afeta o crescimento inicial do parica, 

uma vez que esta especie apresentou maior 
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crescimento sob 30% de sombreamento 

(ROSA: SANTOS: SILVA 1997). 

Nos dias atuais. o sombrite tem sido 

o material mais utilizado para cobertura de 

viveiros florestais. Todavia. no caso de nao se 

dispor de sombrite. os canteiros poderao ser 

recobertos com folhas de palmeiras (palha). 

ou com lascas de bambu. No entanto. ao se 

utilizar esles dois ultimos materials, deve-seter 

o cuidado. para nao provocar sombreamento 

excessivo as mudas de parica. 

O tempo de formacao das mudas de 

parica em condicdes de viveiro e muito curto 

quando comparado a outras especies florestais. 

Assim. dependendo e das condicdes em que 

as mudas foram produzidas (embalagem. 

substrate, sombreamento etc.). estas podem 

ser levadas para o campo dois a tres meses 

apos a semeadura. Todavia. como as sementes 

de parica disponiveis no mercado nao sao 

geneticamente melhoradas. e precise fazer uma 

selegao rigorosa das mudas antes da expedicao 

das mesmas para o campo. para evitar o 

crescimento desuniforme. Nesta sele^ao, alguns 

parametros de rusticidade da muda devem 

ser levados em conta. como: altura. diametro, 

numero de folhas. sistema radicular e o estado 

fitossanitario. 

Alem do processo tradicional de 

formaipao de mudas descrito acima. e possivel 

utilizar mudas de regenerafao natural do parica 

co'etadas com ate 20 cm de altura. Estas plantas 

devem ser transplantadas no estagio inicial de 

desenvolvimento, quando nao ha necessidade 

de se fazer podade raiz e reducao da area foliar; 

porem, o transplante deve ser realizado de 

maneira cuidadosa, preferencialmente. 

no inicio da manha. de modo a evitar o 

estresse hidrico. Apos o transplante as 

raizes das plantulas devem ser imersas em 

agua e transportadas imediatamente para 

o viveiro. No caso da coleta ser realizada 

em areas distantes do viveiro. deve-se 

ter o cuidado de nebulizar as plantas com 

agua e acondiciona-las em um recipiente 

fechado (saco plastico ou caixa de isopor) 

contendo esponjas umedecidas em agua. 

Este procedimento evita a transpiracao 

excessiva. diminui a abscisao de folhas e. 

conseqiientemente. aumenta o percentuai de 

sobrevivencia das mudas. 

3.3.2.2 Propaga9ao vegetativa: estaquia e 

micropropaga^ao 

A propaga^ao vegetativa e um metodo 

de propagaqao que captura maior ganho 

genetico e favorece a producao de mudas 

mais uniformes. Dentre as diversas tecnicas 

mencionadas na literatura. apenas duas ja 

foram testadas na propaga^ao do parica: 

a propagacao vegetativa peio metodo de 

estaquia e a propagacao in vitro, tambem, 

conhecida como micropropagaqao. 

A propagate de material juvenil de 

paricaporestaquiaapresentou alto perceptual 

de enraizamento quando as estacas foram 

retiradas da secipao mediana (73,3%) e basal 

(80%) de plantas jovens e, em seguida, 

tratadas com 4000 e 2000 ppm de acido- 

indol-3-butirico (AIB). respectivamente 

(ROSA; PINHEIRO, 2001). Neste estudo. 

as estacas de parica apresentaram uma taxa 

de abscisao de folhas na ordem de 100% 

quando colocadas para enraizar. Porem, a 

capacidade de enraizamento das mesmas 
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nao foi afeiada. devido a emissao de novas 

folhas. Para minimizar a abscisao de folhas 

e aumentar o percentual de enraizamento das 

estacas recomenda-se que a coleta do material 

propagativo seja realizada no im'cio da manha. 

bem como o preparo das estacas. 

Em se tralando da propagaqao in vitro. 

pesquisas recentes mostram que explantes. 

retirados de material fisiologicamente 

rejuvenescido e de segmento nodal de 

plantulas de parica. apresentam baixas taxas 

de multiplicafao de rebrotos e de formacao 

de primordios de raiz (CORDEIRO. 2002; 

CORDEIRO et aL 2002). De acordo com 

estes autores. as baixas taxas de multiplicaijao 

foram atribuidas a contaminaijao e a oxida^ao 

do material propagado. bem como as 

caracterisiicas inerentes a especie. 

Apesar dos avancos obtidos nestes es- 

tudos. verifica-se que a propagafao vegetativa 

do parica ainda se encontra em fase inicial e 

que. ainda. sao necessarias outras pesquisas 

para se definir as tnelhores tecnicas de pro- 

pagacao assexuada. incluindo o efeito dos 

diferentes reguladores de crescimento na for- 

maqao de raizes adventi'cias em material fisio- 

logicamente rejuvenescido. 

33J Ensaios silviculturais estabelecidos na 

Amazonia brasileira 

0 primeiro registro na literatura sobre 

o cultivo experimental de parica na Amazonia 

datadoiniciodadecadade 1970.Nestaocasiao, 

o parica foi planiado a pleno sol no municipio 

de Braganca no estado do Para e. aos 36 meses 

aprceniava em media 6.44 m de altura e 6.6 

cm de diametro (PEREIRA: MELO; ALVES. 

1982). Na decada seguinte. a Companhia Vale 

do Rio Doce estabeleceu. em Acailandia no 

Maranhao, ensaios com o objetivo de observar 

o com portamento silvicultural de especies 

nativas promissoras para o reflorestainento, 

como o parica (COMPANHIA VALE RIO 

DOCE. 1991). Entretanto. a publica^ao que 

trata desses ensaios nao disponibiliza os dados 

sobre o crescimento dessa especie. 

Em 1990, foram instalados novos 

ensaios em varios estados do Brasil. Estes 

ensaios visavam. sobretudo. a seleqao de 

especies de rapido crescimento para serem 

utilizadas nos programas de reposiqao florestal. 

na recuperacao de areas degradadas e no 

abastecimento das indiistrias de compensado. 

Um dos maiores projetos realizado com 

esta finalidade foi o Zoneamento edafo- 

climatico para plantio de especies florestais 

de rapido crescimento na Amazonia (LIMA, 

et aL 2003). Este projeto tinha tres grandes 

objetivos: selecionar especies florestais para 

plantios na Regiao Amazonica, implanlar 

unidades de validafao em diferentes regioes 

ecologicas e identificar areas para coleta de 

sementes. Ao todo, foram testadas 25 especies 

florestais de diferentes procedencias. inclusive 

o parica, as quais foram plantadas nos anos de 

1998 e 1999. em 260 parcefas experimentais 

distribuidas nos seguintes estados: Amazonas 

(70 parcelas). Amapa (40 parcelas). Para (30 

parcelas), Rondonia (65 parcelas) e Roraima 

(55 parcelas). 

No Amazonas. aos 24 meses de idade, 

esta especie atingiu a altura media de 10,82 m 

e um percentual de sobrevivencia de 97,96% 
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{ROSSI: AZEVEDO; LIMA. 2000) e. apos 

48 meses de idade. neste mesmo experimen- 

to. apresentou 15.1 m de altura e 11.6 cm 

de diametro a altura do peito (SOUZA. et 

a!.2004). Em Roraima. aos 42 meses. o pa- 

rica destacou-se como uma das especies com 

maior crescimento em altura. apresentando 

20.70 m para a procedencia do Acre: 20.88 m 

para a procedencia do Para e 22.25m para a 

procedencia de Rondonia (ARCO-VERDE; 

SHWENGBER:MOURAO JUNIOR. 2002). 

Os resultados preliminares obtidos neste pro- 

jeto apontaram S. amazonicum, juntamente 

com Acacia mangium Wild.. Sclero/ohium 

paniculaium (Mart, ex Tul.) Benth e Eu- 

calyptus urograndis. como especies poten- 

ciais para programas de silvicuitura intensiva 

na Amazonia, desde que respeitadas as suas 

exigencias edafo-climaticas (LIMA, et al.. 

2003). 

Alem do projeto citado foram realiza- 

das, na Amazonia, outras pesquisas sobre a 

silvicuitura do parica. No Acre, foi estabele- 

cido um experimento para avaliar o compor- 

tamento de24 especies madeireiras planradas 

sob floresta secundaria jovem e a pleno sol 

(MENEZES F1LHO et al., 1995). Neste ex- 

perimento. o parica apresentou maior cresci- 

mento medio em altura na capoeira (15,4 m) 

do que a pleno sol (4.2 m a 7,3 m). O percen- 

tual de sobrevivencia desta especie foi refati- 

vamente. baixo na capoeira (33%). 

Na Tabela 3 sao apresentados dados 

dendrometricos obtidos nos ensaios experi- 

mentais instalados com parica na Amazonia 

brasileira. Nota-se, peios incrementos apre- 

sentados nesta Tabela, que o parica e mais 

indicado para plantios a pleno sol. devido 

apresentar rapido crescimento. comporta- 

mento de especie pioneira sendo. alem de ser 

capaz de se adaptar a diferentes condicoes 

ciimaticas. 

Nota-se na Tabela 3. que em Mato Gros- 

so. na decada 1990. foram implantados dois 

ensaios para avaliar o efeito do espacamento 

sobre o crescimento de parica (V1BRANS. 

1996; RONDON, 2002). Este ultimo autorob- 

servou. cinco anos apos o plantio. que os espa- 

camentos 4mx3m e 4mx4 m proporcionaram 

os maiores crescimentos em altura e diametro 

e. ainda. que ate o terceiro ano a especie foi 

altamente vulneravel ao vento. 

No estado do Para foram realizadas 

varias pesquisas. Em Breves, na Ilha de Ma- 

rajo, foi instalado um ensaio para avaliar o 

crescimento do parica a pleno sol e con- 

sorciado com outras especies madeireiras 

(S1LVA; PINA-RODR1GUES; COSTA. 

1996). De acordo com estes autores. aos 

18 meses de idade o parica apresentava 

2.4 m de altura. Neste mesmo municipio. 

Pina-Rodrigues et al. (2000) realizaram um 

estudo para avaliar o crescimento do parica 

em plantios puros e mistos. Estes autores ve- 

rificaram que, aos 48 meses de idade, o pari 

ca apresentou maior crescimento em plantios 

mistos (8,86m de altura e 11,5 cm de DAP3) 

do que em plantios puros (6.68 m de altura e 

8,3 cm de DAP). Segundo estes autores. uma 

das possiveis razoes para este resultado foi o 

efeito positive da producao diversificada de 

litter na reciclagem de nutrientes e a capaci- 

dade distinta de absorqao de nutrientes pelas 

especies consorciadas (Tabela 3). 

Diametro a aluira do peito 
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Outros estudos realizados no Para 

mostram que nao e recoinendado consorciar 

o parica com especies florestais de rapido 

crescimento. devido as imeracjoes negativas 

ocasionadas por competi^ao dos recursos 

naturais. Neste sentido. Santos et al. (2000). 

ao estudarem o parica em consorcio com 

diferentes especies fiorestais. observaram 

que o parica. aos seis anos de idade. 

apresenrou maior crescimento em altura 

(17.05 m) quando consorciada com mogno 

{Swiefenia macrophylla King) e menor 

crescimento (8.83 m de altura) quando 

plantado com pau-de-balsa {Ochroma 

lagopm Sw.) e sumaiima {Ceiha penlandra 

(L.) Gaertn.). 

Por outro lado. existem evidencias 

de interacoes positivas quando o parica e 

consorciado com leguminosa de cobertura. 

Alvino (2006). realizando estudos em Vigia 

(Pa), verificou que o consorcio de parica 

com leguminosas de cobertura favoreceu o 

crescimento em altura e diametro desta Cae- 

salpiniaceae. Porem. a melhor performance 

foi observada quando o parica foi plantado 

no espaipamento 4m x 6m. consorciado com 

Canavalia ens for mis DC. (feijao-de-por- 

co) e Cajanus cqjan (L.) Millspaugh (feijao 

guandu) (Tabela 3). 

Outro fator que afeta o crescimento 

do parica e o preparo da area. Cordeiro 

(1999), por exemplo, observou que o parica 

respondeu favoravelmente ao preparo da 

area, quando esta sofreu derruba, queima, 

araipao e gradagem (Tabela 3). 

E importante frisar que a derruba 

e queima e uma pratica tradicionalmente 

empregada para lirnpeza de area na Regiao 

Amazonica. Nao obstante. os impactos am- 

bientais ocasionados por esta pratica indu- 

zem a busca de tecnicas consen acionistas 

de preparo de area, como o cultivo minimo. 

Esta tecnica vem sendo utilizada por empre- 

sas de refiorestamento do Su! e Sudeste do 

Brasil e tern como caracteristica o preparo 

da area sem queima. pouco revolvimento do 

solo e a manutenijao dos residues vegetais 

apos serem triturados. A maior vantagem 

do cultivo minimo diz respeito a prote^ao 

do solo, proporcionada pela manutencao 

dos residuos vegetais. A manutenfao destes 

residuos protege o solo da erosao hidrica. 

aumenta a quantidade de materia organica 

e de nutrienies no solo, bem como reduz a 

incidencia de ervas daninhas. 

Entretanto, esta tecnica somente 

e recomendada para o preparo de areas 

recobertas com floresta secundaria. 

ainda no estadio inicial de sucessao. 

Neste caso, a lirnpeza da area pode ser 

feita com ro?adeira mecanica. rob faca, 

ou com auxilio de outro equipamento 

com fun?ao similar a estes, tais como 

os trituradores. No preparo do solo, 

deve-se fazer a subsolagem. caso o 

solo esteja compactado. Esta opera^ao 

e realizada com o auxilio de urn 

equipamento denominado subsolador 

que. dependendo do modelo utilizado, 

faz ao mesmo tempo descompacta^ao do 

solo, alinhamento e sulcamento para o 

plantio e adubacao. Existem no mercado 

diferentes modelos de subsoladores: 

subsoladores mono haste e dupla haste. 

Alguns desses modelos ja vern com 

adubadeiras acopladas permitindo. 
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assim. que a fertilizagSo do solo seja 

realizada no momenio da subsolagem. 

Cabe mencionarque a subsolagem nao 

deve ser realizada em terrenes acidentados. 

Outra recomendacao importante e que esta 

operagao nao deve ser realizada durante 

periodo nuiilo chuvoso. tampouco em 

periodos muito secos com longos pen'odos 

de estiagem, mas. preferencialmente, em 

periodos do ano em que o solo se encontre 

friavel. 

33.4 Reflorestamento comercial de parica 

Nas areas destinadas ao refloresta- 

mento na Amazonia, o parica esta sendo 

cultivado na forma de plantios puros. isto e, 

em monocultivo e consorciado com outras * 
especies fiorestais de valor economico. ou 

seja. em plantios mistos. 

Em 2002 foram plantadas, pelos 

empresarios do setor madeireiro do estado 

do Para, 7397 arvores de parica (FALESI; 

GALEAO. 2002). De acordo com estes 

autores. somente a empresa Rio Concrem 

Industrial Ltda. localizada no municipio 

de Don Eiizeu no Para, plantou cerca de 

5.000.000 arvores em 6560 hectares. Dados 

publicados neste mesmo trabalho revelam 

que aos quatro anos de idade o parica atingiu 

altura de 14,50 m e 19,54 cm de DAP. Aos 

seisanos. 12,95m de altura e 22,52 cm de 

DAP. Ao completar oito anos de idade. esta 

especie apresentava 15 m de altura e 29,28 

cm de DAP. 

Esta Caesalpiniaceae, apesar de 

se adaptar a solos com pH em tomo de 

4,5-5.0. nao tern apresentado urn bom 

desenvolvimento em solos argilosos e 

pouco ferteis. Seu desenvolvimento tern 

sido maior em solos do tipo podzolico 

vermelho amarelo distrofico e eutrofico com 

textura argilosa e em terra roxa (ROSSI el 

al., 2003). De acordo com estes autores. o 

crescimento do parica e satisfatorio em solos 

areno-argilosos com media e alta fertilidade 

natural. Carvalho4 constatou que em areia 

quartzosa. o parica apresentou quase i 00% 

de mortalidade. indicando que o mesmo nao 

se adapta a este tipo de solo (informaqao 

verbal). 

Apesar do parica ser uma especie com 

urn a plastic idade reiativamente alta. quando 

comparada a outras especies nativas da 

Amazonia, nao se pode deixarde reconhecer, 

pelas evidencias aqui apresentadas, que ele 

e exigente em termos edaficos. Portanto, a 

seleqao das areas a serem reflorestadas com 

esta especie deve ser feita, sobretudo, com 

base no mapeamento e nas caracteristicas 

fisicas e quimicas do solo. 

3. 3.4.1 Limpeza e prepare da area 

A limpeza das areas destinadas ao 

reflorestamento pode ser feita de forma 

manual, semimecanizada e mecanizada. 

O tipo de vegetafao, o relevo da area, as 

condicdes fi'sico-quimicas do solo e os 

recursos financeiros disponiveis, entre 

outros sao os fatores chaves para a definiqao 

da forma de limpeza e para a dimensao 

dos equipamentos. Nas areas onde ha o 

1 Informa^ao prestada por Mauro Carvalho, Engcnheiro 
Floresial da PAMPA Exportafao Ltda. Vigia. 2004 
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predomi'nio de gramineas ou de vegeta^ao 

secundaria no estagio inicia! (capoeira 

jovem), a limpeza pode ser feita com o 

auxilio de uma ro?adeira mecanica acoplada 

a urn trator de roda. Nas areas recobertas 

com fragmentos de florestas primarias 

exploradas. a limpeza pode ser feita com 

trator de esteira. 

Assim, no caso de fioresta secundaria 

do tipo capoeirao ou de fragmentos 

de fioresta primarta. e aconselhavel a 

utilizagao de trator de esteira dotado de 

lamina do tipo Rome-KG que, alem de 

ser apropriada para remo^ao de vegetaqao 

densa. preserva a camada fertil do solo e 

ainda faz o enleiramento dos residues, os 

quais em seguida sao queimados. A limpeza 

mecanizada pode ser ainda realizada com a 

utilizacao de correntoes acoplados a tratores 

de roda. Todavia, esta forma de limpeza 

somente e viavel em areas bem drenadas. 

planas, nao inferiores a 400 ha, com arvores 

apresentando diametros inferiores a 45 cm 

de DAP e cuja densidade de vegeta^o seja 

menor que 2500 arvores/ha (SAAD, 1986). 

Na Amazonia, em geral, o prepare 

de area para refiorestamento tern sido 

mecanizadocom auxilio degrades aradoras e 

niveladoras, acopladas a tratores de roda. No 

en tanto, considerando que as areas desti nadas 

ao refiorestamento sao bastante degradadas 

e apresentam, geralmente, solos de baixa 

fertilidade e compactados, seria apropriado 

utilizar tecnicas conservacionistas de 

prepare do solo, tais como o cultivo minimo. 

mencionada no item 3.3.3 deste trabalho. 

A utilizaqao desta tecnica possibilita que o 

prepare mecanizado seja restrito apenas a 

linha de plantio. minimizando os impactos 

ambientais. Outra tecnica conservacionista 

que poderia ser recomendada para as areas de 

refiorestamento na Amazonia seria o plantio 

direto ou plantio na palha. Esta tecnica. que 

tern sido bastante utiiizada na agricultura 

de escala comercial e nao emprega a 

ara?ao, visa a proteqao do solo por meio da 

manuren?ao na superficie do solo da palha 

da cultura anterior e da semeadura direta. 

Em se tratando de refiorestamento, a palha 

poderia ser obtida por meio do plantio de 

leguminosas de cobertura. 

As atividades de balizamento. 

piqueteamento e abertura de cova sao, 

geralmente, realizadas de forma manual. 

Somente algumas empresas, como e o caso 

da PAMPA Exporta^ao Ltda5., utilizam o 

coveamento mecanizado. Nesta empresa, o 

tamanho da cova e de, aproximadamente, 30 

cm de diametro por 90 cm de profundidade; 

a abertura das covas e feita com auxilio de 

urn coveador mecanico do tipo perfuratriz, 

cujo rendimento e na ordem 80-90 covas/ 

trator/hora. 

3. 3.4.2 Aspectos nutricionais do parica 

Devido o refiorestamento com 

parica ser preferencialmente impiantado 

? A PAMPA Exponagao Ltda. esta localizada no muni-, 
cipio de Vigia no estado do Para, distando 78 km de 
Belem. Em 1097. esta empresa estabeleceu urn projeto 
piloio silvicultural com o objetivo de criar uma resem 
renovavel de matcria-prima destinada ao seu auto-abas- 
tecimento. Inicialmcmc. foram plantadas 14144 mudas 
de especies fioresta is como; parica. leca e mogno. Alu- 
almcnte, existem cerca de 380000 arvores plantadas de 
especies de valor econbmico. em uma area de 620 hec- 
tares (comunicado verbal). 
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em areas degradadas, torna-se necessario 

adubar e corrigir o solo. Na Tabela 4 

sao apresentadas algumas formulafoes 

e dosagens de adubos utilizadas pelas 

empresas que plantam parica. Verifica- 

se que a adubacao mineral e realizada, 

principalmente. com adiijao de nitrogenio, 

losforo e potassio. sendo em atguns casos 

combinada com adubos organicos. Nota- 

se. ainda. na Tabela 4 que as dosagens dos 

adubos quimicos tem oscilado entre lOOg 

e200g por cova. 

A adubaipao de coberlura tem sido 

igualmente reaiizada com adubos orga- 

nicos e/ou quimicos. Segundo Barros 

[2003) a adubacao qufmica pode ser feita 

adicionando-se lOOgdeNPK 18-4-20, por 

cadaplanta. Vale ressaltar que a adubacao 

de cobertura reaiizada com adubos orga- 

nicos apresenta algumas vantagens sobre 

ps adubos quimicos. pois funciona como 

cobertura morta. 

No caso da empresa PAMPA 

Exporta^ao Ltda, o pro gram a de fert i I i za^ao 

do parica tem se prolongado ate cinco 

anos apos o plantio, devido a algumas 

areas reflorestadas nao apresentarem 

crescimento satisfatorio. A adubafao 

de cobertura tem sido deliberadamente 

irealizada nas areas onde o teor de materia 

organica, na camada do solo de 0 - 20 cm 

deprofundidade, e menor do que 1 g/lOOg 

ideT.F.S.A. A aduba?ao tem sido feita pela 

deposipao de 2,7 a 4 litros de esterco de 

ave (cama de galinha) ao redor da arvore 

deplantiosjovens, sendo que em plantios 

imais.velhos, com idade entre quatro a 

cinco anos. esta quantidade aumenta para 

8 litros. quando necessario,. 

A aplica^ao dos adubos quimicos, 

pelas empresas de reflorestamento, tem sido 

reaiizada de forma manual e mecanizada, 

sendo esta ultima reaiizada com auxilio de 

implementos agricolas acoplados a tratores 

de roda. A utiliza^o de subsoladores no 

prepare de areas destinadas ao plantio de 

parica nao foi verificada durante a realizagao 

desta pesquisa, apesar deste implemento 

influenciar no custo da fertilizafao, uma vez 

que a deposirpao de adubo ocorre no sulco 

deixado pelo subsolador. 

Convem enfatizar que. nas areas de 

reflorestamento na Amazonia, a adubaqao 

e geralmente reaiizada com base apenas na 

analise quimica do solo, sem considerar as 

exigencias nutricionais do parica. Pesquisas 

realizadas em plantios de parica com 36 

meses de idade revelam que nas diversas 

partes da arvore (lenho, galho, casca, folhas), 

concentra^oes significantes de fosforo, 

potassio, calcio e magnesio, indicando a 

necessidade de fertilizafao diferenciada 

(MARQUES, 1990). 

Outros estudos realizados em 

condi9oes controladas (casa de vegeta9ao) 

confirmam que o parica, na fase inicial de 

crescimento e bastante exigente em termos 

nutricionais, respondendo favoravelmente 

aos macros e micronutrientes (LACERDA 

et al., 1996a, b; LANZA et al.5 1996a, b e 

c; MOTTA et al., 1996a; MOTTA et al., 

1996a, b; CORREA et al., 1996; LIMA et 

al., 1996). 
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Tabela 4. Formulates e dosagens de adubos e corretivos. utilizadas no pre-plantio da especie 

Schizolobium omazonicum (parica) em plantios comerciais 

Atividade Produto 
Dosagem 

(kg/ha) 

Dosagem(g/ 

cova) 

Dosaaem 

(kg /cova) 

Dosagem 

(1/cova) 
Fonte 

Adubapao 

a) Mineral . 

NPK 10-28-10 SI SI SI • SI 
Feio 

(1996) 

NPK 10-28-20 SI 100 SI SI 
Galeao 

(2001) 

bj Organic a 

Esterco de 

curral 
SI SI 8 SI 

Galeao 

(2001) 

c) Mista 

(Mineral e 

Organ ica) 

NPK 18-18-18 

Esterco de aves 

Fosfato natural 

(adicionado 

somente em 

solos fracos) 

Fosfato natural 

SI 

SI 

SI 

150 

SI 

100-150 

SI 

SI 

SI 

Si 

15 

SI 

Mauro 

Carvalho6 

(Informa- 

^ao verbal) 

(32% P) 500 SI SI SI 
Barros 

Superfosfato SI 180 SI SI 
(2003) 

triplo 

SI SI J SI 

Esterco de aves 

SI SI 1 SI 

Palha de arroz 

Corre?ao 

do solo . 
■ 

Calcareo 
Barros 

(2003) 
• 

dolomi'tico 

(70%) 

2.000 SI SI SI 

Nota: SI: sem informa^ao: NPK: nitrogenio. fosforo e potassio. respect!vamente 

" Informni^ao prestada por Maura Carvalho, Engenheiro Roresial da PAMPA Expona^o Ltda. Vigia. 20(U. 
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Estudos realizados por Lanza et 

aL 1996a mostrarain que a produ^ao de 

maieria seca do parica cultivado em solu- 

caocompleia de Bolle-Jones foi superior 

a maieria seca obiida em sofuqao nutriti- 

va com a omissao de nitrogenio. fosforo, 

poiassio e calcio. De acordo com estes 

autores o nitrogenio e o elemento mais 

limitante no crescimento inicial dessa es- 

pecie. o mesmo nao acontecendo com o 

manganes. 

Respostas similares foram obser- 

Vadas por Barros (2000) ao estudar o 

efeito da solucao nutritiva com omissao 

de macronutrientes, em mudas de parica. 

■A omissao de nitrogenio, fosforo. caicio 

ede magnesio provocou a queda na pro- 

du^ao de fitomassa do parica, porem a 

omissao de fosforo foi a que mais afetou 

aprodmjao de materia seca da parte aerea 

do parica. 

Em se tratando dos micronutrien- 

tes, existent evidencias na literatura mos- 

irando que a omissao de ferro e de boro, 

em solucoes nutritivas, reduz a produ- 

■cao de materia seca afetando, portanto, 

o crescimento inicial do parica (LANZA 

et aL 1996c). Segundo estes autores, o 

iierro e o micronutriente que mais limi- 

;a a produgao de fitomassa do parica. O 

ooro. por sua vez, influencia a absorpao 

de micronutrientes pelas plantas de pa- 

rica {CORREA et aL, 1996). Todavia, 

dosagens superiores a 0,9 ppm provocam 

sintomas de toxidez, o que denota que a 

oiantade parica e extremamente sensivel 

Rev. aenc sgrar., Belem, n. 45, p. 135-174, jan./jun. 2006 

a quantidade de boro aplicada no substra- 

te (LIMA et al., 1996). 

Os sintomas de deficiencia de ma- 

cro e micronutrientes em plantas de pari- 

ca cultivadas em soiu^ao nutritiva foram 

descritos por Lanza et al., (1996b) e sao 

apresentadas no Quadro I. Nota-se que a 

omissao de macro e micronutrientes oca- 

siona o aparecimento de varies sintomas 

que segundo Lanza et al. (1996b), surgem 

15 dias apos a transferencia das plantulas 

para a solufao definitiva. Estes sintomas, 

por sua vez. se manifestam atraves da co- 

lorapao das folhas e das raizes e no cresci- 

mento da parte aerea e radicular da planta. 

De acordo com estes autores, a omissao 

de calcio acarreta series prejuizos as plan- 

tas de parica. 

Na Amazonia, devido a acidez dos 

solos, as empresas realizarn fertilizaqoes 

corretivas utilizando calcario dolomftico, 

tanto como fonte deste nutriente quanto 

para correqao do pH do solo. Este produto 

tem sido apticado, nas areas a serem re- 

florestadas, com auxilio de equipamentos 

agricolas A quantidade de calcario por 

hectare e definida pelo grau de acidez 

do solo e pelo teor de calcio trocavel do 

solo. 

Apesar do parica apresentar respos- 

tas promlssoras a estas forraas de correipao 

e fertilizaqao do solo, nao se pode deixar 

de reconhecer a necessidade de se imple- 

mentar, na Amazonia, novas pesquisas so- 

bre nutriqao e fertilizacao dos plantios. 
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Quadro I. Sintomas dedeficienciade macro emicronutrientes em piantas deSchizolobiumamazonicum 

(parica). cultivadas em solu^ao nutritiva 

Nutrientes Sintomas 

Nitrogenio (N) 
Clorose intensa nas folhas velhas. Planta de tamanho reduzido com menor 

quantidade de folhas. Sistema radicular menos desenvolvido e escuro. 

Fosforo (P) 
Planta de tamanho reduzido com menor niimero de folhas. Raiz principal bastante 

comprida. apresentando poucas raizes laierais. 

Potass io {K) 
Clorose e depois necrose nas margens e pontas das folhas. em folhas mais velhas. 

Crescimento reduzido e menor niimero de foihas. 

Folhas novas anormais com recurvamento para cima. Clorose e posterior necrose 

Calcio (Ca) 
nas pontas e margens dessas folhas. Queda prematura dos foiiolos. Menor niimero 

de folhas. Murcha da gema apical. Raizes menos desenvolvidas com poucas raizes 

laterals, mais espessas e de coloraqao escura. 

Magnesio Clorose intemerval nas folhas velhas em forma reticulada. Sem redu?ao no 

(M^) crescimento 

EnxofTe(S) 
Clorose intensa nas folhas novas, sem reduqao do tamanho e niimero de folhas. 

Sistema radicular abundante, porem de colora9ao escura. 

Perda de dominancia apical originando brotapoes laterals com folhas novas cada 

Boro (B) vez menores e. queda prematura dos folfolos. Intemodios curtos. Raizes menos 

desenvolvidas e muito escuras. 

Ciorose nas folhas novas e pontos necroticos nas margens das folhas velhas. Piantas 

Cobre (Cu) com folhas recurvadas com aspecto de murcha. Sem redupao no tamanho e niimero 

de folhas. 

Ferro (Fe) 
Clorose generaiizada e intensa (folhas novas e velhas). Piantas de tamanho reduzido 

Foiiolos apresentavam-se fechados. 

Manganes 

(Mn) 

Clorose intemerval, nas folhas mais velhas e novas, em forma reticulada formandc 

uma rede grossa das nervuras sobre fundo amarelo. Nao houve redupao no tamanho 

da planta e das folhas. 

Zinco (Zn) Clorose nas folhas velhas e posterior queda dos foiiolos. Intemodios curtos. 

Fonte: Lanza et al., (1996b) 
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3.3.4.3 Plantio e replantio do parica 

Na Amazonia, o plantio de mudas 

de parica tern sido feito de forma manual 

e no periodo chuvoso (Janeiro a marco), 

quando o risco de mortalidade e bein 

menor. Contudo, Carvalho7 relata que na 

area da empresa RAM PA. a sobrevivencia 

de mudas de parica e de. aproximadamente, 

'5%. havendo. portanto, necessidade de 

replantio (Informa^ao verbal). 

Para evitar estas perdas, e os custos 

dela decorrente. e precise ter alguns 

cuidados no transporte e no plantio 

das mudas de parica. Desse modo. as 

mudas devem ser bem acondicionadas 

ie transponadas no inicio da manha. em 

caminhao com carroceria coberta. pois 

as alias temperaturas e o vento danificam 

.eriamente as mesmas. No plantio os 

cuidados sao os seguintes: a) retirar o 

recipiente plastico da muda com cuidado; 

b) plantar a muda no periodo da manha, 

ogo apds a sua chegada ao campo; c) 

dantar de modo que a terra permane9a, 

rproximadamente. dois centimetros acima 

lo coleto;'d) nao destorroar o substrato 

para nao quebrar as raizes; e e) apos o 

plantio, nao deixar a terra fofa em volta 

da muda. Em caso de haver necessidade 

de replantio. recomenda-se que este seja 

realizado ate 20 dias apos o olantio para 

Informagao prestada por Mauro Carvalho. Engenheiro 
Roresial da PAMPA Expona^ao Ltda. Vigia. 2004. 

nao haverdesuniformidade no crescimento 

das mudas. 

Alem do plantio de mudas. a 

semeadura direta do parica pode ser 

realizada diretamente no campo, desde 

que se faqa a quebra de dormencia. 

A semeadura direta alem de reduzir 

o custo de produqao de mudas exerce 

infiuencia positiva sobre o vigor destas 

e. conseqiientemente, no crescimento do 

povoamento. Neste sentido, pesquisas 

recentes mostram que a semeadura direta e 

uma tecnica promissora para implantacao 

de reflorestamento de parica (ALVINO 

2006). 

No entanto. ao se optar por 

esta forma de plantio e precise seguir 

algumas recomenda^Qes references ao 

prepare de area e da semeadura, tais 

coino; a) preparar a area com auxilio de 

equipamentos mecanicos (grades leves, 

coveador mecanico ou subsolador, quando 

for o caso); b) fazer corre^ao e fertiliza^ao 

do solo, quando necessario; c) colocar 

de duas a tres sementes por cova, apos 

a quebra de dormencia; e d) semear no 

inicio do periodo chuvoso. 

Outro aspecto importante a ser 

considerado na semeadura direta e o 

fenomeno da herbivoria de sementes, 

que ocorre quando elas apresentam 

substancias atrativas para os animais e 

acabam consumidas. No caso do parica, 

foi observado o ataque de insetos da ordem 
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Orthoptera. em plantulas recem-emergidas 

no campo (ALVINO ei al. 2004; ALVINO 

2006). 

3.3.4.4 Tratos silviculturais dos ptantios 

de parica 

A manutemjao de areas reflorestadas 

depende de uma serie de fatores tais como: 

crescimento das especies. arquitetura das 

arvores cultivadas. espapamento adotado, 

prepare da area e do m'vel de infestat^ao de 

ervasdaninhas, entre outras. Na Amazonia, 

a manuten^ao lem sido realizada por meio 

de tratos silviculturas tais como: capina, 

rofagem e coroamento. A capina tem sido 

realizada de forma manual, mecanizada e 

quimica. Convem mencionar que existe. 

por parte das empresas de reflorestamento 

que atuam nessa regiao, uma tendencia a 

pratica da capina quimica com o uso de 

herbicidas pos-emergentes para o controle 

de ervas daninhas. A ro?agem tem sido 

executadade forma manual ou mecanizada. 

O coroamento. quando necessario, tem 

sido feito manuaimente. 

No caso da Empresa PAMPA. 

a manuten?ao dos plantios de parica, 

costuma se prolongar ate o quinto ano. 

Nesta empresa, por exemplo, a capina 

mecanica e feita duas vezes por ano e a 

quimica tem sido realizada ate cinco anos 

apos o plantio do parica. Entre as linhas de 

plantio sao aplicados. aproximadamente, 

10 litres por hectare de herbicidas 

inibidores a base gliphosate, diluidos em 

agua na propor^ao de 1:100, seguindo 

a recomendaijao do fabricante. Nos 

plantios da PAMPA. o emprego de bicos 

de pulveriza^ao de menor vazao. aliado a 

calibragem adequada do equipamento de 

aplica^ao de herbicida. tem proporcionado 

urn rendimento de 1.2 litro de herbicida 

por hectare. Nesta area, a eliminatjao da 

matocompeti^ao ocasionou a redui;ao do 

percentual de mortalidade do parica caiu 

de 25% para 6 % no primeiro ano de 

plantio. 

A despeito destas vantagens. o uso 

de herbicidas so e viavel em areas com 

alto nivel de infestacao de ervas daninhas 

e onde o custo da mao-de-obra e alto. Este 

produto. alem de aumentar o custo de 

manuten?ao dos plantios. exige cuidados 

especiais com relacao a aplica^ao. 

pois pode ocasionar serios problemas 

ambientais devido a sua toxidade. 

• Contudo. pesquisas recentes rev'e- 

lam que o consorcio do parica com Ca- 

Janus cajan (feijao guandu) ou com Ca- 

navalia ensiformis (feijao-de-porco) pode 

set indicado para florestas comerciais de 

parica, visto que este tipo de consorcio re- 

duz o nivel de infestacao de plantas inva- 

soras (ALVINO. 2006). minimizando os 

custos com os tratos culturals. sobretudo 

os gastos com herbicidas. 

O iongo periodo de manutencao dos 

plantios de parica na Amazonia pode ser 

explicado pela arquitetura das arvores dc 

parica (cuja copa e pequena e rala). pelo 

alto indice de infestacao de ervas daninhas 
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nas areas reflorestadas e pela ado^ao 

Be espacainentos iniciais relaiivamente 

grandes (16 a 20m2/planta), os quais 

facilitam a mecanizapao. reduzem o 

numero de desbaste. enlrelanto favorecem 

o aparecimemo de ervas daninhas devido 

a alia incidencia de radia^ao solar enlre as 

ilinhas de plantio. 

Por sua vez. existem poucas 

evidencias na liierarura no que se refere a 

aplicacao de lecnicas de manejo (desbaste 

e podagem) em plantacoes de parica na 

'Amazonia, uma vez que os reflorestamentos 

eomerciais com essa especie sao recentes. 

pois foram implantados na decada 

!de 1990. Porem. devido a ado^ao de 

fespacamemos adensados. as empresas de 

(refiorestamenio lem reaiizado desbastes 

iiosplantios de parica. A tomada de decisao 

,obre a necessidade e sobre o metodo de 

desbaste a ser adotado tem sido baseada 

no crescimento. na posifao sociologica 

das arvores no povoamento; nas classes de 

^ualidade do fuste e da copa. Porem. nos 

iias atuais a tomada de decisao sobre a 

reaiizado de desbaste nao deve ficar restrita 

aosindicadores tecnicos mencionados. mas 

deve levar em conta o pre^o da madeira e 

as exigencias de mercado. 

Neste sentido. a empresa PAMPA 

txponacao Ltda implantou cinco parcelas 

permanentes contendo 25 plantas cada. 

laramonitorarseu povoamento florestal. A 

nartirdos dados obtidos nestas parcelas, a 

■mpresa decide sobre a epoca de desbaste. 

Nas areas onde o parica foi plantado no 

espa^amento 4m .\ 3m. porexemplo. houve 

necessidade de se desbastar 60 meses apos 

o plantio- Neste periodo. ocorreu uma 

forte redupao no crescimento em diametro 

(menos de 1 cm/ano). 

A podagem de arvores em plantios 

comerciais de parica nao tem sido realizada 

visto que a arquitetura da arvore dessa 

Caesalpiniaceae, per si. nao favorece 

a indicacao de poda. Cabe mencionar 

que tanto o desbaste como a podagem 

influenciam diretamente no crescimento. na 

quaiidade da madeira e. consequentemente. 

na produtividade do plantio de especies 

florestais. Nao obstante. podagens intensas 

e frequentes, por exemplo. podem ter efeitos 

negatives sobre o crescimento das arvores 

em geral. 

Diante do quadro acima descrito. tor- 

na-se necessario realizar pesquisas cientificas 

para definir qua! a melhor intensidade de des- 

baste, o metodo mais adequado de desbaste 

e quando estas intervencoes devem ser rea- 

lizadas em decorrencia do espacamento, do 

sitio e das condigoes de mercado. O apro- 

veitamento economico da madeira retirada 

no desbaste e outro aspecto que precisa ser 

levado em conta, pelas empresas de reflores- 

tamento. Convem ressaltar que. a realizapao 

de desbastes mais pesados e tardios pode mi- 

nim izar os custos de manutencao e pode sig- 

nificar antecipa^ao de renda para a empresa. 

Outro aspecto que precisa ser bem 

investi gado e a capacidade de rebrota?ao 

das arvores de parica em plantios florestais. 
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Rosa (no prelo). em sens estudos. observou 

que esta especie apresemou boa capacidade 

de rebroiacao {mi'nimo de um e o maximo 

de quatro rebroios) em cepas de parica com 

attura de cone entre 20 cm e 30 cm. 

3.3.4.5 Componamento silvicultural do pa- 

rica em piantios cornerciais 

O parica esta sendo cultivado em es- 

cala comercial na Regiao Amazonica na for- 

ma de piantios puros e mistos, bem como em 

diferentes espa<?amenlos e condicoes edafo- 

climaticas. Diante disso. a sua performance 

silvicultural tern sido bastante diferenciada 

(Tabela 5). Verifica-se nesta Tabela. que o 

parica tern sido plantado em espagamen- 

tos variados. porem. o mais utilizado pelas 

empresas de reflorestamento e o 4 m x 4 m 

(16 irr por planta). Tendo em vista que o 

espa9amento e am fator muito importante 

em tennos silviculturais e economico (in- 

fluencia na matocompeticao. no crescimen- 

to dos povoamentos fiorestais. na quaiidade 

da madeira, nos tratos culturais. na colheita 

florestal e. consequentemente, os custos de 

produjpao). ele necessita ser bem planejado. 

Assim, na definifao do espa^amento deve-se 

levar em conta varies aspectos. tais como: a 

forma da arvore. o crescimento radicular. o 

crescimento da pane aerea. a fertiiidade do 

solo, as derramas naturais, a finalidade da 

plantado. a possibilidade de mecanizagao 

(CARVALHO, 2000). 

Outros aspectos que devem ser 

considerados na definigao do espa^amento 

sao; a quaiidade do sitio, a suscetibiiidade 

da especie a pragas e doencas. a forma de 

plantio. isto e. seele e misto ou puro. Nocaso 

de plantio misto. os espa^amentos devem 

ser condizentes com as necessidades das 

especies consorciadas. A tituio de exemplo. 

pode ser mencionado o plantio misto de 

parica. Teclona grand is (teca). Tahehuia 

serra/ifolia Roife. (ipe) e mogno. realizado 

pela empresa RAM PA Exportaipao Ltda.. no 

qual foram adotados os espacamentos de 

3 m x 4 m para as tres primeiras especies 

e 12 m x 16 m para o mogno. que foi 

bastante atacado pelo lepidoptero Hypsipyla 

grandella, apesar da baixa densidade de 

plantio. 

Nota-se. ainda. na Tabela 5. que 

o crescimento do parica em piantios 

cornerciais mistos e ligeiramente inferior 

quando comparado aos piantios puros. Isto 

ocorre, provavelmente. em decorrencia das 

interacoes negativas (competicoes pelos 

recursos naturais) que ocorrem na parte 

aerea e na rizosfera. Nao obstante, na area 

de reflorestamento da empresa PAMPA. no 

municipio de Vigia. o parica apresentou a 

melhor performance quando plantado no; 

espacamento 3 m x 4 m e em consorcio com 

teca. 

Vale ressaltar que. alem da teca 

existem outras especies fiorestais comerciai:. 

que estao sendo consorciada com o parica. no! 

estado do Para, tais como: Khaya ivoremh 

(mogno africano): Carapa guianensis Auhl 

(andiroba); Cedrela odorala Ruiz & Pav 

(cedro): Cordia goeldiana Huber (freijdj 

cinza); sumauma e ipe. 
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Ao se analisar, ainda. a Tabela 5 

verifica-se que a sobrevivencia media do 

parica nos plantios comerciais puros e 

de 79.4% e nos piantios mistos 66.9%. 

Os plantios mais antigos apresentam as 

maiores taxas de mortalidade e os menores 

mcrementos quando com parados aos 

plantios mais novos. A titulo de exemplo, 

pode-se citar o plantio de parica em Portel 

no estado do Para que, aos dois anos de 

sdade. apresentou 98% de sobrevivencia 

e incrememo medio anual em altura. 

diametro e volume de 6,2m; 7.8cm e 54mV 

ha'ano. respectivamente. Estes vaiores 

correspondem praticamente ao dobro dos 

mcrementos obtidos nos plantios antigos 

mstalados em Sao Miguel do Guama no 

iPara. A performance dos plantios novos de 

iparica pode ser ocasionada pelas condicoes 

de sitio rtas areas reflorestadas ou. ainda. 

pela melhoria no prepare da area e na 

[mtensificafao dos tratos culturais. 

[3.3.4.6 Principals problemas relacionados a 

silvicuitura do parica 

[3.3.4.6.1 Problemas tecnologicos 

Do ponto de vista tecnoiogico, 

'existem diversas barreiras que dificultam 

o cullivo em escala comercial do parica. A 

I'altadesementes geneticamente melhoradas, 

;aliada ao conhecimento parcial das tecnicas 

ide manejo de florestas plantadas tern 

influenciado na defini^ao do ciclo de rotaqao 

Kidade de corte) e na realiza^ao dos tratos 

silvicuiturais. 

Outro problema que tern afetado a 

silvicuitura do parica e o aparecimento de 

pragas e doenqas. Pesquisas realizadas em 

Rondonia (TEIXEIRA: BIANCHETT1, 

1997: ROSSI et ai.. 2003) registraram 

a ocorrencia de duas pragas do parica 

conhecidas como a mosca da madeira 

{Rhaphiorihynchus sp.) e a broca dos 

ponteiros {Acunthoderes sp.). Esta broca 

tambem ataca Schizolohium parahyha e e 

conhecida como broca do guapuruvu (VILA, 

1965/66''. citado por ROSSI et al., 2003). 

Estes uitimos autores relatam. ainda, que e 

grande a ocorrencia de arvores ocas a partir 

dos 15 anos de idade. devido a ocorrencia 

de cupins. 

Ataques de lagartas desfolhadoras 

(especie ainda nao identificada) e de formigas 

cortadeira do genero Alta sp. tern sido 

registrados nos plantios de parica instalados 

no estado do Para. Na area de reflorestamento 

daempresa PAMPA. por exemplo. as lagartas 

desfolhadoras tern atacado nao somente 

o parica mas, tambem, outras especies 

comerciais como teca, ipe e sumauma. 

O ataque das form igas cortadeiras tern 

sido mais freqiiente na fase tnicial do plantio 

de parica. O controle tern sido feito com 

formicidas na forma de iscas granuladas. 

Alem destes insetos, existem relates recentes 

de ataque de cigarra (insetos homopteros da 

familia dos Cicadtdeos) as arvores de parica. 

Em condifoes naturais, estes insetos poem 

ovos nos troncos ou gaihos das arvores e na 

fase de larva penetram no solo e sobrevivem 

VILA, W.M, Uma broca do guapuruvu {Acanthoderes 
jaspidea Germ.),Sihiculmra em San Paulo, v.4/5. 
n.4.p.3 05-309. 1965/66. 
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sugando as rafzes dos vegetais. Ate o 

presenie memento, nao existem evidencias 

na literatura sobre 0 controle desse inseto 

nos plantios de parica. 

Convem ressaltar que o uso de 

inseticidas naturals pode ser a solupao 

para muitos dos problemas entomologicos. 

Dm exemplo e a utilizapao do exlrato de 

sementes de nim indiano {Azadiraclha 

indica A. Juss.). que pode ser usado no 

controle de lagartas desfolhadoras e de 

outros insetos que atacam as especies 

fiorestais na Amazonia. 

Alem dos ataques de pragas. existem 

estudos mostrando a ocorrencia de uma 

doenqa fungica nos plantios comerciais 

de parica. A doenqa conhecida como 

black crust (crosta negra), provocada peio 

ascom iceto Phy/Iachora schizolabiicola 

subsp. schizolabiicola (TR1NDADE et aL 

1999). Este fungo tem atacado o guapuruvu 

{Schizolobiumparahyba) em outros estados 

do Brasil. 

Devido a esses problemas entomo- 

logicos e fitopatologicos. algumas medidas 

preventivas devem ser adotadas para dimi- 

nuir incidencia das pragas e doencas nos 

plantios comerciais de parica. Uma delas e 

a reducao da densidade de plantio de parica 

(diminuicao do numero de arvores por hec- 

tare), seja por meio da utilizafao de espaca- 

mentos maiores em plantios puros de parica, 

ou da ado^ao de plantios mistos. Outra me- 

dida preventiva e a diversificaqao de espe- 

cies, que favorece a formaqao de barreiras 

naturais contra ataque de pragas e doenqas. 

A preserva?ao de faixas de vegexaqao 

nati va. interca ladas entre os talhoes de plantio 

pode funcionar como uma barreira natural 

ao ataque de praga e ao fogo acidental. A 

realizaijao de aduba?ao de arranque e de 

cobertura nos plantios de parica e outra 

medida que favorece o estabelecimento 

e o crescimento inicial dessa especie. 

proporcionando a fonnagao de plantas mais 

vigorosas. capazes de resistirem aos ataques 

de pragas e doenqas. 

3.3.4.6.2 Problemas de ordem economica 

O custo de implantagao e de 

manutenqao dos plantios de parica tem sido 

urn dos fatores limitantes para o cultivo em 

escala comercial na Amazonia brasileira. A 

titulo de exemplo, em 1999 o custo medio de 

urn hectare de parica, durante urn periodo de 

quatro anos. estava em tomode R$ 2.384.00 

(GALEAO, 2001). 

Para minimizar os custos iniciais 

de implantacao do parica. especialmente 

com adubos e herbicidas. as empresas 

poderiam lancar mao de algumas tecnicas 

conservacionistas de manejo do solo, como 

o plantio direto, cultivo minimo, aduba?ao 

verde, ou ainda do cultivo do parica em 

sistemas agroflorestais como, por exemplo 

0 sistema taungya. Neste ultimo caso, 0 

parica poderia ser semeado diretamente no 

campo e consorciado nos tres primeiros anos 

de plantio com culturas agn'colas de cicio 

curto. Em areas alteradas com solos de baixa 

fertilidade, 0 parica poderia inicialmente 

ser consorciado com especies fixadoras de 

nutrientes como, por exemp[o,o feijao-de- 

porco e, posteriormente. com outras culturas, 
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agricolas. Estas especies. alem de servirem 

como cobertura verde. atuam no controle 

da matocompeiicao que. por sua vez. e uma 

das grandes responsaveis pefo aumento 

nos custos de manutenqao dos piantios de 

parica. 

4 CONCLUSAO E RECOMENDACAO 

A pesquisa. ora produzida. permite 

concluir que: 

a) o parica e uma especie de rapido 

crescimento. tem boa plasticidade. apresenta 

comportamento de especie pioneira sendo. 

portanto. indicada para piantios a pleno sol; 

b) o maior estoque natural de parica 

ocorre em Rondonia. nas areas de fioresta 

densa e de fioresta aberta: 

c) as sememes de parica podem ser 

armazenadas porum periododeate IZmeses. 

porem apos oito meses de artnazenamenio 

ocorre reducao na viabilidade das 

sementes; 

d) as sementes de parica apresentam 

donnencia tegumentar. necessitando de 

tratamentos pre-genninatives, tais como a 

escarificacao mecanica: 

e) a produqao de mudas em escala 

comercial pode ser feita por meio de sememe 

e pelo aproveitamento da regeneracao 

natural, visto que a propaga9ao assexuada 

ainda se encontra em fase experimental: 

f) o crescimento das mudas em 

condi9des de viveiro e influenciado por 

varies fatores. como: radiacao solar, 

qualidade da sememe, profundidade de 

semeadura. tamanho de embalagem e 

tipo de substrato. Assim. dependendo do 

substrato utilizado e das condicdes em que 

as mudas foram produzidas. estas podem ser 

levadas para o campo dois a tres meses apos 

a semeadura: 

g) o parica e uma especie exigeme 

em termos nutricionais. edaficos e responde 

favoravelmente ao preparo de area, bem 

como a presenca nitrogenio. fosforo. calcio. 

magnesio. ferro e boro; 

h) o parica pode ser cultivado em 

monocultivoe associado com outras especies 

florestais. ou agricolas de valor economico. 

entretanto seu crescimento e ligeiramente 

superior na forma de monocultivo: 

i) o parica tem sido cultivado em es- 

pa^amentos variados. porem o mais utiliza- 

do pelas empresas de reflorestamento e o 4 

m x 4 m (i 6 nr por planta). a pesar de exisli- 

rem evidencias de que espacamento maiores 

proporcionam maior crescimento em altura 

e diametro; 

j) sao poucos os registros na literatura 

sobre o manejo dos piantios comerciais de 

parica, conludo existem evidencias de que 

esta especie apresenta boa capacidade de 

brotacao. apos o corte. 

I) devido as suas caracteristicas 

ecologicas e silviculturais. o parica 

apresenta grande potencial para ser utilizado 

nos programas de reflorestamento na 

Amazonia: 

m) existem barreiras tecnologicas e 

economicas que afetam o cultivo do pari- 

ca. o que denota necessidade de pesquisas 

na area de silvicultura de plantaqoes, bem 

como a formagao de parcerias entre as em- 

presas privadas e as institui^oes de pesqui- 

sa, ensino, extensao e fomento. que atuam 

nesta regiao. Esta parceria, alem de contri- 

buir com os recursos necessaries as investi- 

gacoes, possibilitara a forma9ao de bancos 
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de dados contendo informacoes conti'nuas, 

precisas e sistematizadas sobre a silviculm- 

ra de especies florestais utilizadas nos reflo- 

restamentos na Amazonia, inclusive o pari- 

ca. Estas investigacoes devem possibilitar 

avancos nas areas de sementes e viveiros, 

nutricao de plantas. melhoramento geneti- 

co. manejo de plantafdes florestais. manejo 

integrado de pragas, fitopatologia florestal. 

controle da matocompeticao. sistemas de 

colheita florestal. avaliai^ao economica dos 

projetos florestais, entre outras. 
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