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INTRODUÇÃO

Devido a sua ampla área de ocorrência, o bioma Cerrado
apresenta uma grande heterogeneidade ambiental e da veg-
etação (Bridgewater et al., 2004, Ratter et al., 2003, Ribeiro
& Walter 2008, Silva et al., 2006). Onze distintas fitofi-
sionomias, distribúıdas em três formações vegetais (flore-
stal, savânica e campestre), caracterizadas pelas diferentes
densidades dos extratos arbustivo - arbóreo e herbáceo -
graminoso, compõem um complexo mosaico vegetacional
em escala local (Eiten 1979, Oliveira filho & Ratter 2002,
Ribeiro & Walter 2008).
É amplamente aceito que fatores como a ocorrência do fogo
(Coutinho 1990, Moreira 2000) e a fertilidade, profundidade
e umidade dos solos do Cerrado (Furley & Ratter 1988,
Ribeiro & Walter 2008) são as principais causas determi-
nantes das distintas fitofisionomias do Cerrado.
Aspectos funcionais das comunidades vegetais, como o
comportamento fenológico das espécies, podem também
ser moldados por fatores ambientais condicionantes, como
regime de chuvas, irradiação e temperatura e bióticos, como
atividades de polinizadores e dispersores (Felfili et al., 1999,
Mantovani & Martins 1988, Martin - Gajardo & Morel-
lato 2003, Lenza & Klink 2006, Oliveira 2008). Há ainda
evidências que sugerem que em diferentes fitofisionomias as
espécies lenhosas de Cerrado podem apresentar variações
nas estratégias fenológicas de crescimento e reprodução
(Oliveira 2008), mas estas aguardam estudos espećıficos
para sua confirmação. Neste sentido, no presente trabalho
estudou - se o comportamento fenológico de Byrsonima
pachyphylla Griseb. num cerrado t́ıpico e em um cerradão
adjacentes no Parque Municipal do Bacaba, Nova Xavantina
- MT.

OBJETIVOS

Comparar o comportamento fenológico de indiv́ıduos de

Byrsonima pachyphylla Griseb. ocorrendo em um cerrado
t́ıpico e em um cerradão adjacentes no Parque Municipal do
Bacaba, Nova Xavantina - MT.

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi realizado no Parque Municipal do Bacaba
(14041’09”S e 52020’09”W), uma unidade de conservação
municipal com cerca de 470 hectares localizada no munićıpio
de Nova Xavantina - MT, no leste mato - grossense. O Par-
que está inserido no domı́nio do bioma Cerrado e apresenta
várias de suas fitofisionomias, com predominância de cer-
rado sentido restrito que fazem contato com manchas de
cerrado rupestre, cerradão e matas de galeria. O clima da
região é do tipo Aw de Köppen, que se caracteriza pela
presença de invernos secos e verões chuvosos, também con-
hecido como Tropical de Savana. A temperatura média an-
ual é de 24,4 ºC e a precipitação anual está em torno de
1500 mm (Silva et al., 2008).

Os dados foram coletados em duas fitofisionomias adja-
centes, um cerrado t́ıpico e um cerradão. Em cada área
foram selecionados e marcados dez indiv́ıduos que apresen-
tavam evidências de estágio reprodutivo anterior. As ob-
servações fenológicas foram realizadas em censos quinzenais,
no peŕıodo de maio de 2006 a abril de 2007, totalizando 12
meses. Foi estimada a cobertura individual da folhagem na
copa, registrada a ocorrência de brotamento (fenologia veg-
etativa) e presença de botões florais, flores, frutos imaturos
e frutos maduros (fenologia reprodutiva).

As fenofases descritas acima foram estimadas visualmente
de acordo o método proposto por Fournier (1974). Este
método consiste numa escala intervalar semi - quantitativa
composta por cinco categorias (0 a 4), sendo que zero é igual
à ausência da fenofase, 1 = intensidade entre 1% e 25%; 2
= intensidade entre 26% e 50%; 3 = intensidade entre 51%
e 75% e 4 = intensidade entre 76% e 100%. Considerou - se
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como maduro aquele que apresentou pericarpo amarelado
e suculento. A época de dispersão das sementes foi deter-
minada a partir da presença de frutos maduros na copa ou
no chão. Para cada censo calculou - se o Índice de Fournier
(IF), como sendo a soma das categorias de Fournier dos
indiv́ıduos dividido pelo máximo de intensidade que pode
ser alcançado por todos os indiv́ıduos (N) na amostra (IF=∑

Fournier x 100/4 x N). O pico das distintas fenofases,
em cada fitofisionomia, foi considerado como sendo o maior
valor do ı́ndice de Fournier.

Foi realizada análise de distribuições circulares para o ińıcio
das fenofases de botão floral, flor em antese, fruto verde,
fruto maduro e brotação. Estas análises permitem determi-
nar o ângulo médio de ocorrência do evento fenológico e me-
didas de dispersão ao redor deste ângulo. Os ângulos médios
de cada fenofase foram comparados entre si para as difer-
entes fitofisionomias por meio do teste de Watson - Williams
(Zar 1999). Estes testes permitiram avaliar variações tem-
porais para o ińıcio da ocorrência de cada fenofase entre as
duas fitofisionomias, cerradão e cerrado t́ıpico. As análises
circulares foram realizadas com o programa Oriana, versão
2.0 (Kovach 2004).

RESULTADOS

No cerradão a espécie se manteve com copa máxima
(IF=100%) durante a maior parte do tempo, com
decréscimo em setembro (IF=50%), final da estação seca,
voltando à copa máxima no ińıcio de novembro. No
cerrado t́ıpico, a cobertura da copa também apresentou
um decréscimo em setembro (IF=20%), voltando à copa
máxima (IF= 100%) no final de novembro, ińıcio da estação
chuvosa.

No cerradão o evento de brotação ocorreu de setembro a
abril, com pico ocorrendo em setembro (IF=97,5%). No
cerrado t́ıpico, este evento ocorreu predominantemente de
setembro a novembro, com pico em novembro (IF=100%),
havendo brotação com menor intensidade (IF=5%) também
em janeiro e fevereiro. A data média para o ińıcio deste
evento no cerradão ocorreu 10 dias antes (12/09/06 ± 25
dias) em relação ao cerrado t́ıpico (22/09/06 ± 8 dias),
não sendo significativa a diferença temporal para o ińıcio
da ocorrência deste evento nas duas fitofisionomias (F=1,26
p=0,27).

De acordo os padrões fenológicos vegetativos, descritos por
Sarmiento & Monasterio (1983), as duas populações de B.
pachyphylla podem ser caracterizadas como brevidećıduas,
com substituição da copa por um curto peŕıodo no final
da estação seca, na qual os indiv́ıduos permaneceram com
baixo percentual de cobertura de copa, composta principal-
mente por folhas em formação. No entanto, a abscisão fo-
liar foi mais intensa no cerrado t́ıpico, sugerindo uma maior
restrição h́ıdrica neste ambiente, já que a perda ou substi-
tuição da folhagem no peŕıodo seco pode atuar como um
mecanismo adicional na redução da perda de água para as
espécies lenhosas do Cerrado como sugerido por Lenza &
Klink (2006).

Os botões florais no cerradão ocorreram de maio a outubro
com pico em julho (IF=63%), ou seja, auge da estação seca.
No cerrado t́ıpico os botões foram produzidos de junho a

outubro com pico também em julho (IF=30%). A data
média para a ocorrência de botão floral ocorreu cerca de um
mês antes no cerradão (24/05/2006 ±14 dias) em relação ao
cerrado t́ıpico (28/06/2006 ± 11 dias), sendo significativa a
diferente entre as duas fitofisionomias (F=14,36 p=0,002).

No cerrado t́ıpico houve um atraso de mais de um mês para o
aparecimento de botões florais, o que pode estar relacionado
às variações locais do ambiente, já que as duas fitofisiono-
mias estudadas estão igualmente sujeitas ao regime de chu-
vas, irradiação e temperatura. Estas diferenças podem es-
tar associadas a caracteŕısticas locais intŕınsecas de cada
fitofisionomia, como maior disponibilidade de água no cer-
radão em relação ao cerrado t́ıpico (Marimon Junior & Hari-
dasan 2005). Solos mais restritivos no cerrado t́ıpico po-
dem estar influenciando os aspectos fisiológicos das plantas,
com reflexo direto no comportamento fenológico da espécie.
Quanto à fertilidade, os solos das duas fitofisionomias são
pobres em nutrientes (Marimon Junior & Haridasan 2005),
entretanto os referidos autores destacam que o solo sob o
cerradão apresenta textura mais argilosa em todo o perfil,
o que pode significar maior disponibilidade de água para as
árvores durante todo o ano.

No cerradão o peŕıodo de antese das flores foi de junho a
outubro, com dois momentos de grande intensidade, um em
agosto (IF=35%) e o pico em outubro (IF=40%), ińıcio da
estação chuvosa. No cerrado t́ıpico, a floração ocorreu no
mesmo peŕıodo (junho a outubro) e o único pico de flores
em antese ocorreu em agosto (IF=23%), plena estação seca.
A data média para o ińıcio da ocorrência de flores em antese
no cerradão foi de 10 dias antes (22/07/2006 ±7 dias) em
relação ano cerrado t́ıpico (1/08/2006 ±5 dias), não sendo
significativa a diferença temporal para o ińıcio da ocorrência
deste evento nas duas fitofisionomias (F=3,99 p=0,064).

O padrão de floração apresentado por B. pachyphylla nas
duas fitofisionomias é caracterizado como anual por (New-
stron et al., 1994), com floração ocorrendo predominante-
mente na estação seca, como observado também por Barros
(1992), no distrito federal. Várias comunidades no Cer-
rado têm apresentado espécies florescendo ao longo de todo
ano, com um peŕıodo de intensa floração na transição en-
tre o peŕıodo seco e chuvoso (Mantovani & Martins 1998,
Oliveira 2008, Batalha & Mantovani 2000, Oliveira & Gibbs
2000; Lenza & Klink 2006).

No cerradão, os frutos imaturos ocorreram de junho a
dezembro com pico em setembro (IF=55%), na estação seca.
No cerrado t́ıpico, de agosto a outubro, com pico também
em setembro (IF=20%). Não houve diferença significa-
tiva entre a data média de ocorrência de frutos imaturos
entre o cerradão (09/09/2006 ±3 dias) e o cerrado t́ıpico
(09/09/2006 ±3 dias) (F=0,79 p=0,388).

A dispersão de frutos no cerradão ocorreu de outubro a
janeiro, durante a estação chuvosa. Nesta fitofisionomia, o
peŕıodo de maior dispersão de frutos (IF=12,5%) ocorreu
em novembro. No cerrado t́ıpico houve dispersão de fru-
tos de outubro a novembro com maior intensidade no fim
de novembro (IF=5%). A data média para a ocorrência da
dispersão de frutos no cerradão foi 02 de novembro de 2006
± 5 dias. No cerrado t́ıpico um único indiv́ıduo chegou a
dispersar seus frutos, sendo a primeira observação dia 14
de outubro de 2006, 17 dias antes da data média calculada
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para o cerradão.

Apesar da diferença temporal no aparecimento de botões
florais entre as fitofisionomias, as fenofases seqüenciais de
reprodução (flores em antese e fruto verde) não apresen-
tam diferença temporal significativa e a dispersão de frutos
ocorre no ińıcio da estação chuvosa para as duas fitofisiono-
mias. Este fator parece ser determinado pelas condições
ambientais e, desta forma, constituir um padrão comum en-
tre as espécies arbóreas (Rathcke & Lacey, 1985; Mantovani
& Martins, 1988; Oliveira, 2008). Tendo em vista que a
época em que as espécies dispersam seus frutos é determi-
nante para o sucesso da germinação e estabelecimento de
plântulas (Oliveira 2008), a dispersão dos frutos zoocóricos
ao longo do peŕıodo chuvoso garante que estes se manten-
ham atrativos por peŕıodos mais prolongados, aumentando
a possibilidade de dispersão (Mantovani & Martins 1988,
Batalha & Mantovani 2000, Lenza & Klink 2006). A dis-
persão dos frutos no ińıcio da estação chuvosa seria também
vantajosa para as sementes, sendo que elas teriam maior
possibilidade de germinação e estabelecimento em condições
de maior umidade do solo (Oliveira 2008).

Apesar da pequena variação temporal nas fenofases entre o
cerradão e o cerrado t́ıpico, existe uma acentuada diferença
na intensidade com que as fenofases ocorrem em B. pachy-
phylla nas duas fitofisionomias. No cerradão os picos de in-
tensidade para todas as fenofases foram sempre superiores
àqueles observados no cerrado t́ıpico, com destaque para os
frutos maduros e que foram efetivamente dispersos, sendo
também duas vezes maior no cerradão. Esse fato sugere
que uma maior restrição de solo no cerrado t́ıpico pode es-
tar limitando a produção de frutos nesta fitofinionomia.

CONCLUSÃO

Os resultados deste trabalho reforçam a idéia de que as
espécies lenhosas de Cerrado podem apresentar variações no
comportamento fenológico nas diferentes fitofisionomias. A
realização de outros estudos podem evidenciar padrões para
estas variações entre as fitofisionomias do bioma Cerrado,
possibilitando assim melhor compreender as estratégias
adaptativas que garantem o melhor uso dos recursos e mel-
horam a reprodução e sobrevivência de uma espécie que
ocorre em ambientes distintos.
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de Cerrado. In: Sano, S. M., Almeida. S. P., Ribeiro, J.F.
(eds.). Cerrado: Ecologia e flora. Braśılia, EMBRAPA-
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