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INTRODUÇÃO

A Região Nordeste representa ca. 10% do território
brasileiro e o clima predominante é do tipo semi - árido
com temperaturas médias mensais superiores a 24ºC e pre-
cipitação média inferior a 1.000 mm (13). Dentre os tipos
vegetacionais descritos para a região, a Caatinga é o princi-
pal, ocorrendo em baixas altitudes e cobrindo 734.478 Km2

(12), o que corresponde a 50% do Nordeste e 8 - 6% do páıs.
Porém, nas áreas semi - áridas ocorrem relevos residuais
cristalinos e sedimentares elevados, na forma de planaltos e
chapadas, entre eles o Planalto da Ibiapaba, a Chapada do
Araripe e o Planalto da Borborema, que atingem 1000 m
de altitude, e a Chapada da Diamantina, que alcança 1200
m (3). Sobre esses planaltos e chapadas mais elevados ex-
istem outros tipos de vegetação que podem ser confundidos
com a Caatinga, como acontece com o Carrasco, que vem
sendo descrito desde o final da década de 1970 como uma
formação vegetacional própria e individualizada (1,3,7).

O Carrasco é caracterizado por apresentar vegetação
xerófila arbustiva densa e alta, ainda pouco conhecida, que
ocorre no domı́nio semi - árido do Nordeste do Brasil sobre
areias quartzosas distróficas profundas, entre 700 e 900 m de
altitude no Planalto da Ibiapaba e na Chapada do Araripe
(4). Classifica - se como sendo uma Arbustaria Denso Mon-
tana Dećıdua, constitúındo - se por flora lenhosa densa,
microfanerof́ıtica e caducifólia, formando um fruticeto alto
(3), distinguindo - se fisionomicamente da Caatinga por
ter maior densidade de indiv́ıduos lenhosos e pela quase
ausência de plantas suculentas, representantes das famı́lias
Cactáceas e Bromeliáceas, abundantes na Caatinga (1).

Trabalhos com enfoque em atributos florais, incluindo recur-
sos florais, e nos sistemas sexuais e de polinização de espécies
em uma determinada comunidade podem fornecer dados
para responder várias questões sobre as relações rećıprocas
entre as plantas e seus polinizadores, como partilha e com-
petição, sucesso reprodutivo e também sobre conservação de
habitas naturais afetados por perturbações antropogênicas.

No Brasil, estudos com este enfoque são encontrados para
o Cerrado, Restinga, Caatinga e floresta Atlântica, não ex-
istindo investigações similares para o Carrasco.

OBJETIVOS

Este trabalho tem como objetivo caracterizar, em primeira
mão, a vegetação de Carrasco quanto às freqüências
dos diferentes atributos florais, sistemas sexuais e das
śındromes/sistemas de polinização de espécies ocorrentes
em cinco áreas de Carrasco no Nordeste brasileiro.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram utilizados levantamentos floŕısticos e fitossociológicos
realizados em cinco áreas de Carrasco, Arbustaria Denso
Montana Dećıdua sensu Araújo e Martins (3), sendo qua-
tro localizadas ao sul do Planalto da Ibiapaba e uma ao
norte, com tamanhos que variam de 0,25 a 1ha, onde foram
amostrados todos os indiv́ıduos com DAS ≥ 3cm (2,4,21).
A partir desses dados foi gerada uma lista floŕıstica sendo
compilado para cada espécie dados sobre atributos florais,
śındromes/sistemas de polinização e sistemas sexuais e re-
produtivos, através de: 1) observações de campo, 2) análise
de exsicatas das espécies depositadas no Herbário EAC da
UFC) e 3) literatura pertinente às espécies estudadas.

Com relação aos atributos florais foram utilizadas seis cate-
gorias de cores sensu Machado e Lopes (10,11) considerando
- se a cor predominante e mais consṕıcua: 1) branca,
2) esverdeada (incluindo bege e creme), 3) amarela, 4)
lilás/violeta (incluindo azul), 5) vermelha e 6) rosa (claro e
choque).

Para o tamanho floral foi utilizada a classificação de
Machado & Lopes (10,11): 1) inconsṕıcua ( ≤ 4 mm), 2)
pequena ( > 4 ≤ 10 mm), 3) média ( > 10 ≤ 20 mm), 4)
grande ( > 20 ≤ 30 mm) e 5) muito grande ( > 30 mm).
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Foram registrados ainda: 1) simetria floral (zigomorfa ou
actinomorfa), 2) deiscência das anteras (rimosa, valva ou
poricida), 3) peŕıodo de antese (noturna ou diurna) e 4)
unidade de polinização (flor individual ou inflorescência).

Os recursos foram divididos em cinco classes: 1)
abrigo/cópula/partes florais (ACPF), 2) néctar, 3) óleo, 4)
pólen, 5) sem recurso (5,6,16).

Quanto aos tipos florais foram adotadas as proposições
de Faegri & Pijl (6), modificadas por Machado & Lopes
(10,11), sendo considerados oito tipos: 1) aberto/taça ou
disco, 2) câmara, 3) campânula/funil, 4) estandarte, 5)
goela, 6) inconsṕıcuo (atribúıdo a flores muito pequenas -
até 4 mm), 7) pincel e 8) tubo.

As śındromes/sistemas de polinização foram classifi-
cadas de acordo com Faegri & Pijl (6) e Proctor
et al., (16), onde as espécies foram classificadas em
11 tipos: 1) anemofilia/vento, 2) cantarofilia/besouros,
3) polinizadas por “diversos pequenos insetos” (DPI),
4) esfingofilia/esfinǵıdeos, 5) falenofilia/mariposas, 6)
melitofilia/abelhas, 7) miiofilia/moscas, 8) ornitofilia/aves,
9) psicofilia/borboletas, 10) quiropterofilia/morcegos e 11)
polinizadas por vespas.

Três tipos de sistemas sexuais foram considerados: 1) her-
mafroditismo, 2) monoicia e 3) dioicia (18). Dados acerca
do sistema reprodutivo das espécies também foram compila-
dos, sendo utilizadas três categorias: 1) auto - compat́ıveis,
2) auto - incompat́ıveis ou 3) agamospérmicas (18).

RESULTADOS

A compilação das listas floŕısticas resultou em um total de
150 espécies, pertencentes a 89 gêneros e 38 famı́lias. As
famı́lias com maior riqueza de espécies foram Euphorbiaceae
(21 sp.), seguida de Myrtaceae (16 sp.) e Fabaceae (Cae-
salpinoideae 14 sp. e Faboideae 11 sp.). Acacia langsdorfii -
Fabaceae (Mimosoideae) foi a espécie com maior densidade
relativa (13,5%), seguida por Eugenia sp. nova (Eugenia
aff. dysenterica) - Myrtaceae (9,6%), Bauhinia acuruana
- Fabaceae (Caesalpinoideae) (7,3%) e Piptadenia monili-
formis - Fabaceae (Mimosoideae) (7,0%). Apenas quatro
espécies ocorrem nas cinco áreas, sendo elas: 1) Cordia
rufescens (Boraginaceae), 2) Bauhinia acuruana (Fabaceae
- Caesalpinoideae), 3) Byrsonima gardneriana (Malpighi-
aceae) e 4) Guapira graciliflora (Nyctaginaceae).

Com relação à cor das flores houve uma maior proporção
de espécies com flores claras (incluindo branca, creme e es-
verdeada) (57,2%) em comparação com as de flores vistosas
(incluindo amarela, lilás, roxa, vermelha e rosa). Anal-
isando cada categoria de cor individualmente, flores bran-
cas foram as mais freqüentes (42,8%), seguidas de amarelas
(27%), cremes/esverdeadas (14,3%), lilás/violeta (12,7%),
vermelha (1,6%) e rosa (1,6%). Esse padrão diferiu do ver-
ificado para Caatinga por Machado & Lopes (11), que reg-
istraram uma maior proporção de espécies com cores vis-
tosas (62,8%), mas foi similar para o Cerrado (19,14) e Flo-
resta Atlântica (8,9), com exceção de Sobrinho (20), que
encontrou uma maior freqüência de flores com cores vis-
tosas (55%) em área de Floresta Atlântica “seca” (Floresta
estacional semidecidual de terras baixas-“mata seca”).

Com relação ao tamanho da flor, a maioria das espécies pos-
sui flores muito grandes (37,1%), seguido de médio (31,4%),
grande (17,2%) e pequeno (14,3%). Machado e Lopes (11)
relataram para Caatinga que a maioria das espécies possui
flores de tamanho grande (54,1%) e Sobrinho (20) encon-
trou em Floresta Atlântica “seca” uma proporção igual de
flores pequenas e muito gandes (29,3% cada), enquanto que
Girão (8) registrou em fragmentos de Floresta Atlântica a
predominância de flores inconsṕıcuas e pequenas (66,52%).

A maioria das espécies apresentou simetria floral acti-
nomorfa (68,6%) similar ao para outros tipos vegetacionais
(8,9,11).

Houve uma maior freqüência de espécies com anteras ri-
mosas (89,4%) e antese diurna (89,5%). Quanto à unidade
de polinização, flor foi a mais freqüente para as espécies
estudadas (70%), seguida de inflorescência (26,7%). Flor
também foi a unidade de polinização registrada com maior
freqüência para outros tipos vegetacionais (11,17,20).

Néctar foi o recurso floral encontrado em 72,3% das
espécies, seguido de pólen (20%), néctar/pólen (4,6%) e óleo
(3,1%). Esse recurso floral também foi relatado com maior
frequência por outros autores tanto para o Cerrado quanto
para Caatinga e Floresta Atlântica (11,14,15,19,20).

Foi observada uma grande variedade de tipos florais, com
predominância do tipo aberto (30,8%), seguido do tipo tubo
(19,3%), pincel e estandarte (15,4% cada). Para a Caatinga,
Machado e Lopes (11) também registraram o tipo aberto
como sendo o mais representativo.

Com relação ao sistema sexual, espécies hermafroditas
foram as mais freqüentes (74,5%), seguidas pelas monóicas
(18,2%) e dióicas (7,3%). Quanto às śındromes de polin-
ização, espécies melitófilas predominaram (64,1%), seguidas
das ambófilas (10,9%), das polinizadas por “diversos pe-
quenos insetos” (DPI) (9,7%) e das quiropterófilas (7,6%).
Esta predominância de flores adaptadas à polinização por
abelhas foi também encontrada na Caatinga (11), no Cer-
rado (19), em uma “arbustaria” na Venezuela (17) e em
Floresta Atlântica “seca” (20).

CONCLUSÃO

Com relação aos atributos florais, o Carrasco se caracteriza
por possuir predominantemente flores claras, muito grandes,
actinomorfas e de antese diurna. O principal recurso ofer-
ecido é o néctar e as espécies são em sua grande maioria
melitófilas. Sendo uma formação vegetacional diferenciada
pela sua fisionomia e composição floŕıstica, o Carrasco deve
apresentar alguns processos ecológicos diferentes dos encon-
trados em outras formações sob condições climáticas simi-
lares, refletindo não só a sua alta diversidade biológica como
também a alta diversidade de processos ecológicos de regiões
áridas e semi - áridas.
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estruturais e floŕısticas do Carrasco no Planalto da Ibi-
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Mata Atlântica - Recife - Pe - Brasil. Tese de doutorado,
Universidade Federal de Pernambuco, Brazil, 2005.
10 - Machado, I.C. & Lopes, A.V. Recursos florais e sistemas
de polinização e sexuais em Caatinga. Pp. 543 - 593. In: I.
R. Leal, M. Tabarelli, & J. M. C. Silva (orgs.). Ecologia e
Conservação da Caatinga. Editora Universitária da UFPE,
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de mestrado. Universidade Federal de Pernambuco, Recife,
2006.

Anais do IX Congresso de Ecologia do Brasil, 13 a 17 de Setembro de 2009, São Lourenço - MG 3


