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INTRODUÇÃO

Plasticidade fenot́ıpica é a capacidade de um organismo
modificar seu fenótipo em resposta a fatores ambientais sem
que mudanças genéticas ocorram (Bradshaw, 1965). Re-
trata a habilidade de um organismo alterar sua fisiologia
e/ou morfologia em decorrência de sua interação com o am-
biente (Bradshaw, 1965; Schilichting, 1986; Stearns, 1989;
Scheiner, 1993).

Espécies com grande potencial para plasticidade em carac-
teres ligados à sobrevivência apresentam vantagens adapta-
tivas em ambientes instáveis, heterogêneos ou de transição.
Isto porque as mudanças produzidas podem facilitar a
exploração de novos nichos, resultando no aumento da
tolerância ambiental (Via, 1993; Via et al., ,1995).

O Cerrado apresenta uma grande variedade de fisionomias,
englobando desde formações campestres e savânicas a flo-
restais. É caracterizado por clima com estações seca e
úmida bem definidas (Nimer e Brandão, 1989) e grande
variação edáfica quanto a textura, fertilidade e composição
mineral. Tais fatores influenciam o aspecto geral da veg-
etação (Goodland e Pollard, 1973; Lopes e Cox, 1977; Fur-
ley e Ratter, 1988) marcando as diferenças fitofisionômicas.
Assim, o Cerrado pode favorecer a expressão da plasticidade
fenot́ıpica em resposta à heterogeneidade das condições am-
bientais (Saiki et al., 008).

Se as mudanças fenot́ıpicas geradas em uma população
forem mantidas por seleção disruptiva, haverá favoreci-
mento para o surgimento de subespécies, raças ou ecótipos
(Via e Lande, 1985; Thompson, 1991). Respostas plásticas
podem ser observadas tanto em animais como em plantas.
Por serem organismos fixos, as plantas são obrigadas a su-
portar as condições locais e as flutuações climáticas que
ocorrem ao longo do tempo (Bradshaw, 1965). Desse modo,
seu potencial plástico torna - se uma ferramenta importante
para a sobrevivência em ambientes distintos (Scheineder e
Callahan, 1999). Xylopia aromatica (Lam.) Mart. (An-
nonaceae) é uma planta semidećıdua, heliófita, pioneira e

seletiva xerófita, caracteŕıstica do cerrado e campo cerrado,
porém bastante lenta no crescimento. É uma planta com
ampla distribuição, porém, irregular e descont́ınua, ocor-
rendo geralmente em baixa freqüência. Possui entre 4 e 6
metros de altura e tronco com 15 a 25 cm de diâmetro. Ap-
resenta folhas simples, tomentosas em ambas as faces com
comprimento entre 6 e 14 cm. Seus frutos são cápsulas deis-
centes e aromáticas (Lorenzi, 1998).

OBJETIVOS

Este trabalho teve como objetivo verificar a ocorrência de
variações fenot́ıpicas em Xylopia aromatica (Lam) Mart.
1841 (Annonaceae) em uma área de cerrado sentido restrito
e uma área de cerradão, no Parque Estadual Serra de Caldas
Novas (PESCAN), em Caldas Novas, GO.

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi realizado em duas áreas adjacentes no Parque
Estadual Serra de Caldas Novas (PESCAN), uma área de
cerrado sentido restrito e outra de cerradão, ambas a 750
metros de altitude. O parque se localiza entre os munićıpios
de Caldas Novas e Rio Quente, no sudeste do Estado de
Goiás e possui área de 12.315,36 ha. O Clima é do tipo Aw
segundo Köppen, com inverno seco e frio e verão quente e
chuvoso (Nimer e Brandão, 1989). O cerradão apresenta
- se sob a forma de um pequeno fragmento caracterizado
pela presença de indiv́ıduos arbóreos que contribuem para
a formação de um dossel praticamente cont́ınuo, com altura
média de 10 m e o sub - bosque é ralo. O cerrado sentido
restrito é marcado por uma baixa densidade de elementos
arbóreos, o que contribui para a formação de um dossel ralo,
com altura variando entre um e seis metros. O sub - bosque
dessa formação apresenta uma grande densidade de elemen-
tos arbustivos e herbáceos, com maior incidência luminosa
nesse ambiente (Siqueira, 2006).
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Em novembro de 2008 foram selecionados ao acaso 15
indiv́ıduos de Xylopia aromatica por fitofisionomia para
amostragem de 5 folhas/indiv́ıduo. Desta forma, foram uti-
lizadas 75 folhas por fitofisionomia, totalizando 150 folhas.
As medidas foram feitas em folhas completamente expandi-
das e sem alterações nas suas dimensões. Os caracteres me-
didos foram: comprimento e largura do limbo, comprimento
do pećıolo e altura do indiv́ıduo. A altura dos indiv́ıduos foi
estimada com aux́ılio de vara graduada. As medidas folhas
foram feitas com aux́ılio de régua e realizadas na superf́ıcie
adaxial. Além disso, foi realizada a contagem da área fo-
liar, que foi estimada com aux́ılio de uma transparência com
grides de 0,25 cm 2, onde os pontos preenchidos pelo limbo
eram contados e multiplicados por 0,25 para obtenção da
área foliar (Faleiro, 2006).

Foi realizada Análise de Componentes Principais (PCA),
para que os dados originais fossem simplificados, e as-
sim, extráıdos os ı́ndices multivariados de tamanho. Esses
ı́ndices correspondem aos coeficientes do primeiro compo-
nente principal e os demais componentes principais deno-
tam distorções na forma dos organismos analisados (Manly,
1994). Na análise realizada, foram utilizadas as variáveis
que envolviam as medidas de comprimento e largura do
limbo e comprimento do pećıolo, de forma a obter o ı́ndice
de tamanho. Foi realizado o teste de Lilliefors - Kol-
mogorov Smirnov para testar a normalidade das médias dos
ı́ndices de tamanho. Foi posśıvel, então, optar por um teste
paramétrico. A altura, a área foliar e o ı́ndice de tamanho
foram submetidos ao teste t para verificar se havia diferença
entre as fitofisionomias em estudo (Zar, 1999). Para todas
as análises foi usado o software Systat 10.2 (Systat, 2002).

RESULTADOS

A análise de componentes principais foi considerada ade-
quada para a obtenção do ı́ndice multivariado de tamanho,
uma vez que as variáveis originais estavam significativa-
mente correlacionadas. Cerca de 62,71% das variações mor-
fológicas nas folhas de Xylopia aromatica foram devidas às
diferenças de tamanho entre os indiv́ıduos e apenas 26,6%
foram causadas por divergências na forma. Desse modo,
o primeiro componente principal da matriz de correlação
demonstra ser um bom ı́ndice multivariado de tamanho.
Os sinais dos coeficientes do primeiro vetor foram todos
positivos, mas o pećıolo obteve sinal negativo no segundo
componente principal, o que demonstra a ocorrência de dis-
torção na forma. Isto demonstra não haver proporcionali-
dade linear entre o ı́ndice de tamanho e o pećıolo dos in-
div́ıduos de Xylopia aromatica.

O ı́ndice de tamanho não diferiu significativamente entre os
ambientes estudados, cerradão e cerrado sentido restrito (t=
- 1.460; gl= 28; p > 0,05), o que demonstra a não ocorrência
de variações morfológicas nas folhas de Xylopia aromatica
em função da fitofisionomia em que os indiv́ıduos ocorrem.
Além disso, a área foliar também não diferiu entre as duas
fitofisionomias estudadas (t= - 1.865; gl= 28; p > 0,05).

É importante destacar que, em plantas, a plasticidade
fenot́ıpica pode ser expressa no crescimento em altura, na
anatomia e morfologia das estruturas vegetativas e repro-
dutivas, na alocação absoluta e relativa de biomassa, na

taxa fotossintética e fenologia (Sultan, 1987). Desse modo,
mesmo não havendo diferença significativa entre os carac-
teres foliares medidos, pode - se inferir que outras estruturas
não abordadas neste estudo podem apresentar diferenças
significativas, carecendo de estudos mais detalhados.

A altura dos indiv́ıduos de Xylopia aromatica apresentou
diferença significativa entre as duas fitofisionomias (t =
3.031; gl = 28; p < 0,05), sendo que os valores médios
de altura foram maiores na fitofisionomia cerradão. Essa
diferença ocorre, provavelmente, pelo fato de haver maior
sombreamento na área de cerradão em relação à área de
cerrado sentido restrito. Desse modo, os indiv́ıduos pre-
sentes na área de cerradão apresentam altura maior dev-
ido à maior competição por luz nesse ambiente. Segundo
Portela e Santos (2003), a presença de indiv́ıduos mais al-
tos em uma comunidade vegetal sugere um maior inves-
timento no crescimento vertical como forma de “fuga” às
condições adversas do meio. No cerrado sentido restrito,
a vegetação arbórea apresenta - se menos densa, de modo
que há nessa fitofisionomia uma maior incidência de luz,
não sendo necessário que a planta invista em um maior
crescimento vertical em busca de luminosidade. Além disso,
segundo Poorter (2001), usualmente plantas que crescem
em ambientes com radiação solar atenuada tendem a alo-
car mais biomassa em direção à parte aérea, favorecendo
o uso da energia luminosa. Por outro lado, plantas que se
estabelecem e crescem em ambientes com alta incidência
luminosa podem alocar mais biomassa em direção à raiz,
o que representaria uma adaptação a este ambiente, uma
vez que necessitariam absorver mais água para compensar
a alta transpiração.

Cabe destacar que as estratégias das plantas para se
adaptarem às condições de luminosidade a que estão ex-
postas podem ocorrer em todos os ńıveis de organização do
indiv́ıduo, desde o ńıvel celular até o indiv́ıduo como um
todo (alocação de biomassa, arquitetura da copa) (Corrêa,
2004).

CONCLUSÃO

A variação fenot́ıpica observada entre as fitofisionomias no
que se refere a altura de Xylopia aromatica, pode ser con-
siderada adaptativa, uma vez que pode atuar na estabili-
dade funcional da planta (Reis, 2003). E apesar de não ter
sido verificada variações nos caracteres foliolares medidos, é
provável que outras estruturas não avaliadas neste trabalho
possam apresentar variações fenot́ıpicas, necessitando de es-
tudos mais detalhados.
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