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INTRODUÇÃO

Sapindaceae Jussieu é uma famı́lia das angiospermas, per-
tencente à ordem Sapindales e classe Magnolipsida (Souza
& Lorenzi, 2008). Raramente ocorrem representantes desta
famı́lia em regiões temperadas, sendo frequente a sua dis-
tribuição nos trópicos e subtrópicos (Ribeiro et al., 1999). A
espécie Allophylus edulis , pertencente a esta famı́lia, é con-
hecido popularmente como vacum, vacunzeiro, chal - chal,
baga - de - morcego, fruta - de - pombo, murta - vermelha,
cacú, coguy, entre outros (Reitz, 1980; Lorenzi, 1998). Sua
ocorrência abrange os estados da Amazônia, Ceará, Mato
Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo,
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Mas ocor-
rendo também nas Guianas, Paraguai, Boĺıvia, Uruguai e
Argentina (Reitz, 1980; Lorenzi, 1998). É uma espécie pref-
erencial da floresta do Alto Uruguai (Reitz, 1980). É con-
siderada espécie bastante comum no interior de florestas
primárias, situadas em solos caracteristicamente úmidos,
bem como em solos rochosos de matas mais abertas, ocor-
rendo também em capoeira, capoeirões e beira de rios.

O A. edulis é de fácil reconhecimento a campo por ap-
resentar tronco geralmente tortuoso, casca externa pardo -
grisácea ou pardo - coriáceas com leves fissuras, ramificação
dicotômica, copa fechada em função da abundante rami-
ficação, folhas trifolioladas, pecioladas, de bordo serreado
e geralmente glabras. Em contraste com sua copa de col-
oração verde escuro, apresenta intensa floração branca e fru-
tos vermelhos (Reitz, 1980). Os frutos são produzidos em
grande quantidade e muito apreciados pela fauna, sendo
de fundamental importância na manutenção dos agentes
dispersores e do processo de dispersão da espécie (Reitz,
1980). Estes possuem propriedades medicinais, quando
maduros são adocicados e quando fermentados são utiliza-
dos na produção de bebida conhecida como “chicha” (Reitz
et al., , 1988). As folhas também possuem propriedades
medicinais, quando cozidas são utilizadas para limpeza de

ferimento e contra a pressão alta. O chá das folhas é muito
utilizado em inflamações da garganta, problemas intesti-
nais, digestivo e diarréias (Körbes, 1995; Franco & Fontana,
2001).

A madeira de A. edulis é classificada como madeira leve a
moderadamente pesada, com densidade de 670 a 690 kg.m -
3. Tal caracteŕıstica propicia uso econômico da espécie, po-
dendo sua madeira ser utilizada na marcenaria, confecções
de cabo de ferramentas, esteios, moirões, lenha e carvão. É
uma espécie indicada para arborização urbana, pela sua boa
capacidade de regeneração natural, crescimento rápido e
poucas exigências quanto às caracteŕısticas do solo. Seu uso
tem sido sugerido na recuperação de ecossistemas degrada-
dos (Lorenzi, 1992).

OBJETIVOS

O presente trabalho teve como objetivo descrever a estru-
tura populacional da espécie A. edulis um fragmento da Flo-
resta Ombrófila Mista Montana, visando um maior conhec-
imento sobre alguns aspectos relacionados à ecologia desta
planta.

MATERIAL E MÉTODOS

Este estudo foi realizado em um fragmento de Floresta
Ombrófila Mista Montana (IBGE, 1992), no Munićıpio de
Campos Novos, SC (27035’26.7432”S e 51011’5.8518”W, al-
titude aproximada de 700 m). Campos Novos pertence à
Bacia Hidrográfica do Rio Uruguai e possui clima predom-
inante Cbf, de acordo com a classificação de Köppen, com
precipitação anual média de 1.479,48 mm, relativamente
bem distribúıdas no ano, e temperatura anual média de
160C.

Para o estudo da população de A. edulis , os dados foram
coletados em 50 parcelas de 10 m imes 20 m (200 m 2) dis-
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postas de forma sistemática estratificada. A estratificação
da área foi definida com o propósito de caracterizar mel-
hor as variações ambientais associada às caracteŕısticas do
solo. No interior de cada estrato, as parcelas foram alo-
cadas distantes 30 m entre si. Dentro das parcelas, foram
avaliados todos os indiv́ıduos arbóreos da espécie em estudo,
vivos com diâmetro na altura do peito (DAP) ≥ 5 cm. As
informações coletadas para cada indiv́ıduo foram: DAP, me-
dido por meio de uma fita métrica, e a altura, estimada com
o aux́ılio de podão graduado. As propriedades qúımicas e
teores de matéria orgânica dos solos de cada parcela foram
obtidos por meio da análise de amostras compostas prove-
nientes de quatro coletas distribúıdas em cada parcela, de
a 0 a 20 cm de profundidade. As análises foram realizadas
no Laboratório de Solos do Centro de Ciências Agrovet-
erinárias da Universidade do Estado de Santa Catarina
(CAV/UDESC), de acordo com os procedimentos recomen-
dados pela (Embrapa, 1997). Foram quantificados o pH,
MO (matéria orgânica), fósforo, potássio, cálcio, magnésio
e alumı́nio do solo, e calculados os ı́ndices: H + Al.
Foram feitas análises do diâmetro e altura (máximo,
mı́nimo, médio, desvio padrão e covariância) e calculados
os seguintes parâmetros fitossociológicos: densidades abso-
luta (DA) e relativa (DR); freqüências absoluta (FA) e rel-
ativa (FR); dominâncias absoluta (DoA) e relativa (DoR).
Ainda, foram relacionados os parâmetros estruturais com as
variáveis edáficas.

RESULTADOS

Na área amostral de 1 ha foram registrados 64 indiv́ıduos de
A. edulis. Com relação à altura estimada seu valor máximo
é de 20 m, mı́nimo de 3,50 m e média de 9,42 m (D.P.=3,22;
VAR.=10,28). O diâmetro máximo é de 30,43 cm e médio
de 10,60 cm (D.P.=5,03; VAR.=25,28).
Relacionados diretamente os valores de diâmetro e altura
dos indiv́ıduos mensurados, há uma maior concentração dos
indiv́ıduos nas classes de altura até 12,5 m e até 15 cm de
diâmetro.
Em relação à classe diamétrica, uma pouco mais de 57%
dos indiv́ıduos apresentou diâmetro de até 10 cm. Acima
de 30 cm de diâmetro, são apenas 1,6% dos indiv́ıduos. Esta
espécie exibiu uma grande concentração de indiv́ıduos nas
duas primeiras classes diamétricas e ausência ou poucos rep-
resentantes nas classes superiores. É uma espécie de sub -
bosque e não atinge grandes diâmetros.
Um pouco mais de 85% dos indiv́ıduos ocupam o estrato
da floresta compreendido entre 5 a 12 m de altura. Os
indiv́ıduos das espécie A. edulis permanecem no estrato
médio e não ultrapassando o dossel principal da floresta.
Em relação aos dados estruturais, a densidade absoluta en-
contrada foi de 64 ind.ha - 1, e uma área basal total de
0,688 m 2.ha - 1 (máx.=0,073 m 2; mı́n.=0,002 m 2). Das
50 unidades amostrais alocadas, apenas 27 destas apresen-
taram indiv́ıduos de A edulis , ou seja, uma frequência ab-
soluta de 54%. Fatores ambientais podem estar limitando a
presença da espécie em demais locais amostrados. As parce-
las 12, 35 e 44 foram as com os maiores valores de indiv́ıduos
registrados, 5 indiv́ıduos em cada (7,9%).
Há um maior número de indiv́ıduos de A. edulis nas classes
de pH 4,5 — - 5 e 6,5 — - 7, e também nas classes 4,5 —

- 5,0 , 7 — - 7,5 e 11— - 11,5 quando referindo - se a MO.
Os resultados para este local de estudo demonstram que a
espécie é predominante em solos próximos de pH 6,0 e se de-
senvolvendo pouco em solos com pH abaixo de 4,0 e acima
de 7,5. Os dados de MO revelam que a espécie não é muito
exigente a esta variável, predominando tanto em locais de
baixa, média e alta concentração de MO.

CONCLUSÃO

Na área de estudo a espécie A. edulis confirmou ser de sub
- bosque, não atingindo diâmetro superior a 30 cm, com
predominância na classe diamétrica entre 5 a 10 cm. Seus
indiv́ıduos não ultrapassam o estrato superior da floresta,
mantendo altura média de 5 a 12,5 m. A sua frequência,
em relação a 1 ha de área amostrada, é de aproximadamente
54%. O parâmetro edáfico pH, demonstrou ser influente ao
desenvolvimento da espécie, sendo o pH limitante quando
abaixo de 4,5 e superior a 7,5. Já a MO tão pouco in-
fluenciou no desenvolvimento da espécie, tendo indiv́ıduos
presentes tanto em altas quanto em baixas concentrações
desta.

(Apoio financeiro: CNPq)
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Lorenzi, H. 1992 . Árvores brasileiras: manual de iden-
tificação e cultivo de plantas arbóreas nativas do Brasil.
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