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INTRODUÇÃO

Fenologia se refere ao estudo dos padrões sazonais que ocor-
rem nos eventos do ciclo de vida de plantas, marcando
as fases de dormência e os estágios ativos, em resposta a
condições ambientais adversas (Lieberman 1982; Kramer et
al., 2000), buscando compreender as adaptações vegetais
frente a fatores externos bióticos e abióticos que influenciam
a disponibilidade de recursos para consumidores e garan-
tem a estabilidade da comunidade (Bawa 1990; Schaik et
al., 1993).

Os estudos direcionados às interações planta - animal
fornecem informações importantes sobre o ciclo reprodu-
tivo vegetal, indicando, por exemplo, peŕıodos de fruti-
ficação quando há uma maior disponibilidade de dispersores
(Frankie et al., 1974; Howe & Smallwood 1982; Reys et
al., 2005). As estratégias de dispersão em florestas trop-
icais explicam a distribuição de sementes em locais apro-
priados à germinação, garantindo a estrutura genética de
populações de plantas, considerando que uma alteração no
padrão de dispersão pode alterar a comunidade vegetal (Pijl
1969; Bawa 1990; Wenny 2001; Galetti et al., 2003).

As florestas tropicais úmidas, conhecidas pelo grande
número de espécies que abrigam, estão distribúıdas de
acordo com as condições climáticas, principalmente a umi-
dade. No Brasil, a floresta tropical localizada ao longo da
costa com alguns avanços para o interior, conhecida como
Mata Atlântica, abriga uma grande riqueza de espécies
mesmo sendo pouco estudada (Moore 1998; Furlan & Nucci
1999; Morellato & Haddad 2000). Desse modo, a histórica
destruição desta floresta, por sua vez gerando um grande
número de fragmentos, pode ser vista como uma das maiores
perdas da biodiversidade do planeta, gerando padrões mi-
croclimáticos diferentes dentro destes fragmentos, alterando
o comportamento dos vegetais e animais frente a novas
condições (Bawa 1990; Bierregaard et al., 1992; Turner &
Corlett 1996; Ranta et al., 1998; Stevens & Husband 1998;
Galetti et al., 2003).

No Estado de Alagoas, não são encontrados trabalhos pub-

licados sobre estudos fenológicos de comunidades vegetais
localizadas em fragmentos de Mata Atlântica, com exceção
de trabalhos monográficos em algumas áreas. Considerando
o desmatamento da Mata Atlântica no Estado de Alagoas,
tornam - se necessários estudos ecológicos nos fragmentos
remanescentes.

OBJETIVOS

Este trabalho tem o objetivo de estudar o comportamento
fenológico reprodutivo e vegetativo, incluindo sua relação
com fatores abióticos e bióticos, de espécies de plantas ex-
istentes no fragmento de Mata Atlântica da Fazenda Boa
Vista, Estado de Alagoas, contribuindo à ampliação do
conhecimento ecológico de fragmentos florestais da Mata
Atlântica alagoana, através do estabelecimento das épocas
de floração, frutificação e queda/produção de folhas, além
do registro das śındromes de dispersão apresentadas pelas
espécies de plantas.

MATERIAL E MÉTODOS

Coleta de Dados

Foram marcadas vinte parcelas de 10 x 10 m ao longo
do fragmento (09025’S-09026’S e 35042’W-35041’W), total-
izando 0,2 ha, onde todas as plantas com um peŕımetro de
base acima ou igual a 10 cm e com uma copa viśıvel foram
etiquetadas e com placas numeradas. Nestas plantas, as ob-
servações fenológicas foram efetuadas mensalmente dentro
de cada parcela, através de binóculo e caderno de campo,
no peŕıodo de novembro/2007 a outubro/2008, com ob-
servações também no mês de dezembro/2008 para fechar
o ciclo anual de observações.

As fenofases acompanhadas no estudo foram mudanças fo-
liares, formação de folhas novas e queda foliar; floração,
através da observação de botões florais ou flores abertas;
frutificação, através da observação de frutos maturos e

Anais do III Congresso Latino Americano de Ecologia, 10 a 13 de Setembro de 2009, São Lourenço - MG 1



imaturos. Através da observação dos frutos em campo,
as espécies foram agrupadas de acordo com modos de dis-
persão, tais como zoocórica, dispersão por animais, apre-
sentando frutos carnosos, com cores vibrantes ou com a
presença de ganchos; anemocóricos, dispersão pelo vento,
apresentando frutos pequenos, leves e com a presença de
alas e autocóricas, representada pela auto - dispersão (Pijl
1982).

O material coletado foi devidamente processado segundo as
técnicas usuais para coleta de material botânico (Fidalgo
& Bononi 1989) e identificado no Instituto do Meio Am-
biente (IMA), sendo depositado no herbário MAC - IMA,
com cópia para o herbário do Museu de História Natural da
Universidade Federal de Alagoas (MHN/UFAL).

Métodos de Análise

Foram utilizados dois métodos de análise. Um método semi
- quantitativo, conhecido como percentual de intensidade de
Fournier, que avalia a intensidade de cada fenofase em cinco
categorias: 0-ausência de fenofase; 1-1 - 25% de ocorrência
da fenofase; 2-26 - 50% de ocorrência da fenofase; 3 - 51 -
75% de ocorrência da fenofase e 4-76 - 100% de ocorrência da
fenofase (Fournier 1974). Um segundo método, qualitativo,
conhecido como ı́ndice de atividade, constata a presença ou
ausência da fenofase no indiv́ıduo. Atualmente, as pesquisas
com dados fenológicos têm sido realizadas na tendência de
combinar os métodos quantitativos e qualitativos, o que rev-
elam mais informações e facilitam a descrição, comparação e
análise dos padrões encontrados (d’Eça - Neves & Morellato
2004; Bencke & Morellato 2002).

Análise dos Dados

Foram realizados testes de correlação de Spearman (rs)
para buscar relações entre os padrões climáticos e as
variáveis fenológicas, utilizando o programa estat́ıstico STA-
TISTICA, versão 5.5. O número de espécies em cada feno-
fase (floração, frutificação, queda de folhas e produção de
folhas novas) por mês foi correlacionado com a temper-
atura média mensal e a precipitação total mensal, através
da metodologia adaptada de Morellato et al., (2000).

RESULTADOS

Floração e Frutificação

Nas parcelas, foram registradas 31 espécies botânicas dis-
tribúıdas em 26 gêneros e 21 famı́lias. As famı́lias com maior
número de espécies foram Melastomataceae e Myrtaceae,
com quatro espécies cada; Euphorbiaceae, Mimosoideae,
Sapindaceae e Sapotaceae, com duas espécies cada. As
espécies com maior número de indiv́ıduos foram Bactris fer-
ruginea Burret. (n = 27); Myrcia fallax (A. Rich.) DC. (n
= 26), Pogonophora schomburgkiana Miers ex. Benth. (n
= 21) e Paypayrola blanchetiana Tull. (n = 11).

A maioria das espécies floresceu no final do peŕıodo seco e
no ińıcio do peŕıodo chuvoso, com picos de atividade no mês
de janeiro (35,4% das espécies), no final do peŕıodo seco e
em maio (32,2%), no peŕıodo chuvoso e picos de intensidade
em dezembro/2007 (16,4% de intensidade), no peŕıodo seco
e em março (15,7%) no ińıcio do peŕıodo chuvoso. Seguiu
- se uma queda na porcentagem de espécies em floração a
partir da metade para o final do peŕıodo chuvoso, com cerca

de 13% a 16% de espécies nesta fenofase, seguindo - se um
aumento em setembro (29%) no ińıcio do peŕıodo seco.

Os peŕıodos de ocorrência de floração para o fragmento da
Boa Vista, no final da estação seca e no ińıcio da estação
úmida, foram semelhantes aos encontrados para outros tra-
balhos, como Opler et al., (1980) e Reich & Borchert (1984)
em floresta dećıdua e floresta seca tropicais na Costa Rica,
respectivamente, e Reys et al., (2005) em uma mata cil-
iar, Mato Grosso do Sul. Para Griz & Machado (2001), a
umidade pode desempenhar um importante papel no cont-
role da floração em árvores tropicais. Porém, outros fatores
como a temperatura e o fotopeŕıodo podem também influ-
enciar o comportamento de floração de espécies tropicais
(Talora & Morellato 2000; Reich & Borchert 1984; Reys et
al., 2005) e justificar a queda na porcentagem de espécies em
floração no final do peŕıodo chuvoso, quando foi observada
uma diminuição dos valores de temperatura (de 23,5ºC para
20,5ºC).

Não só fatores abióticos podem estar atuando nos peŕıodos
de floração como também fatores bióticos, como a interação
planta - animal através da polinização. Para muitos au-
tores, a polinização pode influenciar o comportamento da
floração para florestas tropicais (Gentry 1974; Bawa 1990),
e até influenciar a estabilidade da floresta, contribuindo com
a riqueza de espécies (Gentry 1974; Bawa 1990; Kearns et
al., 1998).

A maioria das espécies frutificou no ińıcio do peŕıodo chu-
voso, com picos de atividade no mês de maio (32,2% de
espécies) e de intensidade em abril e maio (10,5% e 10,3%,
respectivamente), seguindo - se uma queda na porcentagem
de espécies em frutificação no final do peŕıodo chuvoso para
9,6% em agosto e setembro, com aumento no ińıcio do
peŕıodo seco, atingindo 25,8% de espécies nesta fenofase em
dezembro de 2008.

Mesmo com a importância do fator precipitação para o pico
de frutificação (Lieberman 1982), alguns autores sugerem
que as interações planta - animal, como a dispersão, também
estejam envolvidas (Frankie et al., 1974; Howe & Smallwood
1982; Reys et al., 2005).

Śındromes de Dispersão

Para as 31 espécies estudadas, 26 são zoocóricas (83,8%),
duas são autocóricas (6,4%) e uma é anemocórica (3,2%).
Os picos de frutificação para as espécies zoocóricas ocor-
reram em abril e maio no ińıcio do peŕıodo chuvoso, com
29% e 25,8% de espécies, respectivamente. Muitos autores
encontraram resultados semelhantes em florestas tropicais
secas e chuvosas (Frankie et al., 1974; Howe & Smallwood
1982; Lieberman 1982; Griz & Machado 2001), em brejo de
altitude (Locatelli & Machado 2004) e também em mata
ciliar (Reys et al., 2005). Embora outros fatores possam
estar presentes, sugere - se que as primeiras chuvas sejam
importantes à disponibilidade de recursos para dispersores
no fragmento da Boa Vista.

As espécies autocóricas Eschweilera ovata (Camb.) Miers
e Paypayrola blanchetiana Tull. frutificaram juntas no
peŕıodo chuvoso, nos meses de maio e junho. A espécie
Paypayrola blanchetiana Tull. frutificou também nos meses
de dezembro/2007 e dezembro/2008. A única espécie
anemocórica deste estudo não frutificou durante os meses
de observação.
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Formação de Folhas Novas e Queda Foliar

O pico de formação de folhas novas ocorreu nos meses de
março e abril no ińıcio do peŕıodo chuvoso, com 25,8% de
espécies de atividade, mas com baixa intensidade (4% de
intensidade), seguindo - se uma queda na porcentagem de
espécies ao longo do peŕıodo chuvoso restante para 9,6% em
agosto e setembro, voltando a aumentar em outubro para
22,5% no ińıcio do peŕıodo seco. O pico de queda foliar ocor-
reu no mês de junho em meados do peŕıodo chuvoso, com
32,2%, mas com baixa intensidade, seguindo - se uma queda
na porcentagem de espécies somente no fim do peŕıodo chu-
voso e no ińıcio do peŕıodo seco em setembro e um sucessivo
aumento nos meses seguintes, em outubro (25,8%) e dezem-
bro (29%).
O aumento da precipitação após um peŕıodo de seca pode
ser o principal fator para o brotamento de espécies (Lieber-
man 1982; Kramer et al., 2000; Locatelli & Machado 2004),
enquanto outros fatores podem estar presentes, como o au-
mento do fotopeŕıodo e as altas temperaturas (Talora &
Morellato 2000; Locatelli & Machado 2004), ou mesmo a
queda de folhas como indutora do brotamento (Morellato
1991). Entretanto, a temperatura, o fotopeŕıodo e a queda
de folhas exercem pouca influência no fragmento da Boa
Vista, dado o pico de formação de folhas novas ter ocor-
rido no ińıcio do peŕıodo chuvoso, logo no primeiro mês de
alta precipitação. A queda do número de espécies em brota-
mento a partir da segunda metade do peŕıodo chuvoso pode
estar relacionada com a diminuição da temperatura e com
uma maior disponibilidade de água no solo, assim como já
discutido para a floração.
A maioria dos autores corrobora com a idéia de que a
estação seca é crucial para a queda de folhas, através da
diminuição da precipitação, o que favoreceria a fenofase
(Frankie et al., 1974; Lieberman 1982; Reich & Borchert
1984; Locatelli & Machado 2004). Embora o resultado com
pico de queda de folhas no peŕıodo seco tenha corroborado
com muitos estudos em florestas tropicais, o pico em mea-
dos do peŕıodo chuvoso corrobora com o estudo de Talora
& Morellato (2000), em uma plańıcie litorânea úmida, o
que relaciona altas temperaturas em peŕıodo úmido como
favorecedores da fenofase.

Testes de Correlação

Os coeficientes de correlação de Spearman não foram sig-
nificativos para as fenofases reprodutivas em relação com
a precipitação e temperatura e entre a floração e as feno-
fases de mudança foliar, embora as fenofases de frutificação
e produção de folhas novas tenham se mostrado pouco rela-
cionadas. Do mesmo modo, não houve significância nos
testes para a queda foliar e formação de folhas novas quando
relacionadas com a precipitação e temperatura. A não sig-
nificância também foi obtida quando as fenofases de mu-
dança foliar foram correlacionadas entre si.

CONCLUSÃO

Este trabalho mostra que, para o fragmento de Mata
Atlântica da Fazenda Boa Vista, a precipitação sazonal é
um fator determinante dos padrões fenológicos, embora não
seja o único, já que a temperatura pareceu exercer um efeito
limitante nos peŕıodos das fenofases.

Este trabalho faz parte de um projeto maior intitulado Bio-
diversidade e Estrutura de Fragmentos Florestais: Fenolo-
gia e Biologia Floral, do Setor de Ecologia do Museu de
História Natural (MHN/UFAL). Os autores agradecem ao
apoio loǵıstico fornecido pelo CNPq, FAPEAL e pelo Grupo
Caeté, bem como à equipe de campo de Ornitologia do
MHN/UFAL.
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