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INTRODUÇÃO

A vegetação da caatinga ocupa grande extensão da região
nordeste do Páıs, é marcada por forte sazonalidade climática
e apresenta elevada riqueza de espécies lenhosas e herbáceas
com diversificado valor de uso para o homem que habita
nesta região (Araújo 2005; Figuerôa et al., ., 2006; Araújo
et al., . 2007; Lucena et al., ., 2008). Por possuir grande
importância de uso para o homem, a caatinga tem sido bas-
tante modificada, fazendo com que a caatinga se fragmente
em diversas “ilhas” tornando a caatinga um bioma am-
plamente desmatado de degradado. Devido a substituição
da vegetação natural por plantações utilizando - se muitas
vezes de queimadas, seu solo esta sofrendo um processo de
desertificação (Castelletti et al., ., 2004).

Estudos ecológicos sobre a vegetação herbácea da caatinga,
principalmente no que se refere a floŕıstica, estrutura e
dinâmica das populações só começaram a ser desenvolvi-
dos a partir da década de 2000 (Araújo et al., ., 2005a;
Feitoza et al., ., 2008). Estes estudos vêm mostrando
que: 1. a vegetação herbácea da caatinga é mais viśıvel
na estação chuvosa, devido ao grande número de plantas
anuais que completam seu ciclo de vida nesta estação (Pes-
soa et al., . 2004; Feitoza 2004; Araújo et al., . 2005a;
Costa et al., . 2007); 2. a riqueza de espécies herbáceas
é elevada quando comparada à riqueza de espécies lenhosas
3. as condições de śıtios para o estabelecimento das plan-
tas são bastante heterogêneas, influenciando a dinâmica das
populações (Santos et al., . 2007; Silva et al., . 2008);
4. a sazonalidade climática influencia o estabelecimento de
algumas ervas da caatinga (Reis et al., . 2006) e 5. as
condições de microhabitats podem interagir com as carac-
teŕısticas climáticas de cada região e influenciar a dinâmica
da populações herbáceas (Lima et al., . 2007).

Vale ressaltar que apesar da importância destas in-

formações, as mesmas resultaram de um número muito
reduzido de estudos, sendo, portanto, ainda recomendado
cautela nas generalizações sobre a ecologia do componente
herbáceo para a caatinga como um todo.

OBJETIVOS

Visando contribuir com informações ecológicas para o con-
hecimento do comportamento da dinâmica das populações
herbáceas da caatinga em áreas distintas, este estudo propõe
descrever a dinâmica de, Callisia repens (Jacq.) L. obser-
vando suas taxas de natalidade e mortalidade em áreas de
mata nativa e em fase de regeneração (antropizada).

MATERIAL E MÉTODOS

2.1-Caracterização da área de estudo

O estudo foi realizado em áreas de caatinga nativa e
em regeneração no agreste de Pernambuco, localizadas
na Estação Experimental da Empresa Pernambucana de
Pesquisa Agropecuária-IPA, no munićıpio de Caruaru, du-
rante o peŕıodo de maio de 2008 a dezembro de 2008. A
estação possui cerca de 20 ha e está compreendida em torno
das coordenadas: 8o14’18”S, e 35o55’20”W, a uma alti-
tude de 537 m (Alcoforado - Filho et al., ., 2003). O
clima é estacional, com precipitação média anual de 694
mm e temperatura média de 22,7 oC. A estação chuvosa, em
média concentra - se de fevereiro a agosto, ficando os demais
meses praticamente sem chuva, podendo apresentar chuvas
erráticas durante este peŕıodo. Os totais pluviométricos du-
rante a estação chuvosa de 2008 foi de 320,2 mm e durante
a estação seca foi de 29,9 mm. Com uma distância de cinco
metros da área de mata nativa encontra - se a área em re-
negeração. Nesta área existia o plantio de palma, porém faz
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15 anos que ela está abandonada e sem plantio algum, com
isso a vegetação nativa começa mais uma vez a tomar conta
desta área. Sua riqueza de espécies tanto lenhosa quanto
herbácea ainda é desconhecida, embora estudos já estejam
sendo realizados.

2.2. - Seleção da espécie e amostragem da população

A espécie selecionada foi Callisia repens (Jacq.) L., perten-
cente à famı́lia Commelinaceae, espécie de porte herbáceo
que pode alcançar apenas de cinco a 10 cent́ımetros
de altura, sua reprodução também pode ser através de
propagação vegetativa, seu ciclo de vida é anual (Souza et
al., ., 2008). Esta espécie forma população abundante nas
áreas de estudo e faz parte da flora permanente (Araújo et
al., ., 2005; Reis et al., ., 2006). Para a amostragem das
populações foram estabelecidas 25 parcelas de 1x1m, em
cada área, totalizando 50m2. As parcelas foram alocadas
aleatoriamente em ambas as áreas. Durante o peŕıodo de
maio a dezembro de 2008, todos os indiv́ıduos das espécies
selecionadas foram identificados, contados e marcados. Este
peŕıodo compreendeu uma grande parte da estação chuvosa
de 2008 (do inicio de maio até o final de dezembro), pois a
esta estação teve seu inicio no mês de fevereiro, segundo os
dados pluviométricos do IPA, e esta pesquisa teve seu inicio
no mês de maio. Já a estação seca começou na transição
de agosto para setembro deste mesmo ano, estendendo - se
até dezembro. Após o censo inicial houve o monitoramento
mensal, para registro de novos nascimentos e número de
mortes na população.

2.3-Análise dos dados

Foram organizadas planilhas no programa EXCEL com as
informações coletadas de nascimentos e mortes por cada
área. Para o cálculo na natalidade e mortalidade foi consid-
erado o número de indiv́ıduos no ińıcio da amostragem (N0)
e o total de nascimentos e mortes de cada mês. As taxas de
incremento populacional (r), mortalidade (d) e natalidade
(b) das populações foram calculadas através do modelo ex-
ponencial proposto por Swaine & Lieberman (1987).

RESULTADOS

A espécie ocorreu nas duas áreas de estudo, mas apresen-
tou maior tamanho populacional na área em regeneração
(capoeira). No inicio do estudo, Callisia repens apresentou
uma densidade de 526 ind.50m - 2. Considerando cada área,
isoladamente, a espécie teve densidade inicial de 28 ind.25m
- 2 na área de mata nativa e 498 ind.25m - 2 na capoeira.
A população de C. repens apresentou redução drástica de
tamanho durante os peŕıodos secos, chegando a desaparecer
na área de mata nativa no mês de dezembro, já na capoeira
sua população não desapareceu no peŕıodo do estudo. As-
sim, durante todo o estudo a população de C. repens foi reg-
istrada nas parcelas amostrais da área em regeneração. As
menores densidades registradas para as populações de Cal-
lisia repens durante os peŕıodos secos era um fato esperado.
Nesse peŕıodo, ocorre uma forte diminuição da disponibil-
idade de água no solo, o que ocasiona a morte de espécies
herbáceas que não suportam esse déficit h́ıdrico tanto em
áreas de floresta úmida (Nordbakken et al., ., 2004; Suzuki
et al., ., 2004; Vilá et al., ., 2006) como em áreas de floresta

seca (Forbs et al., ., 2004; Salo, 2004; Silva et al., ., 2008;
Andrade et al., ., 2007; Santos et al., ., 2007) do mundo.

Na mesma área de mata nativa, Silva et al., . (2008) já
havia constatado que P. trichoides e P. venezuelae também
apresentavam reduções em seus tamanhos populacionais du-
rante o peŕıodo seco, com desaparecimento da população
de P. trichoides apenas no microhabitat rochoso. Este re-
sultado também foi encontrado neste estudo, pois Callisia
repens também chegou a desaparecer nesta área.

Para ambas as áreas, foi observado que no fim do moni-
toramento a população apresentou um menor número de
indiv́ıduos em relação ao seu censo inicial. O estudo termi-
nou com zero e 28 indiv́ıduos nas áreas de mata nativa e em
regeneração, respectivamente. A taxa de incremento para
C. repens foi positiva exclusivamente para a capoeira du-
rante a estação chuvosa, precisamente no mês de julho. Na
área de mata nativa não foi encontrada taxa de incremento
positiva durante o monitoramento. As taxas negativas de
incremento foram encontradas exclusivamente na estação
seca em ambas áreas. As variações no tamanho da pop-
ulação da espécie estudada entre as áreas selecionadas pode
ser explicado por um fato que já foi observado para outras
espécies herbáceas na mesma área de estudo, só que levando
em consideração a diferença de microhabitats, não de áreas,
(Silva et al., ., 2008; Andrade et al., ., 2007; Santos et
al., ., 2007) e em outras áreas de floresta úmida (Suzuki et
al., ., 2004) e seca (Forbs et al., . 2004; Wang 2005). Este
estudo aponta que as populações de Callisia repens mostra
uma tendência em ocupar principalmente a área em regen-
eração, sugerindo talvez existir preferência por este tipo de
área, que possui um componente vegetal menos denso que
a área de mata nativa, proporcionando assim uma maior
clareira. Esta tendência também foi observada em estudos
anteriores (Silva et al., ., 2008; Andrade et al., ., 2007)
para outras espécies herbáceas.

A natalidade de C. repens na capoeira teve seu registro
encontrado na estação chuvosa, exclusivamente no mês de
julho. Na área de mata nativa, nenhuma taxa de natalidade
foi tabulada. Neste estudo o pico de natalidade de C. repens
na capoeira, ocorreu na estação chuvosa. Nas florestas se-
cas (Forbs et al., ., 2004; Salo, 2004) e úmidas (Suzuki et
al., ., 2004; Castellani et al., ., 2001) a taxa de natalidade
das herbáceas é mais intensa durante o peŕıodo das chuvas,
pois, é neste peŕıodo que ocorre uma maior disponibilidade
de água, o que favorece o recrutamento, estabelecimento e
crescimento de plântulas.

A mortalidade em todas as áreas ocorreu tanto no peŕıodo
chuvoso quanto no peŕıodo seco, sendo as maiores taxas en-
contradas na estação seca. Embora ocorrendo mortalidade
na estação chuvosa, foi no último mês desta estação, ou
seja, na transição das estações. Em áreas de floresta seca
(Salo, 2004; Lima et al., . 2007) e úmida (Castellani et
al., ., 2001; Nordbakken et al., ., 2004; Suzuki et al.,
., 2004; Vilà et al., ., 2006) o principal fator responsável
pela elevada taxa de mortalidade de plantas herbáceas é a
deficiência h́ıdrica.

A taxa de mortalidade registrada durante o peŕıodo fa-
vorável ao estabelecimento e crescimento de plântulas
(estação chuvosa) na área de mata nativa, pode ser jus-
tificada pelo impacto das chuvas em plântulas recém germi-

Anais do IX Congresso de Ecologia do Brasil, 13 a 17 de Setembro de 2009, São Lourenço - MG 2



nadas ou em indiv́ıduos fragilizados que sobreviveram à seca
anterior (Andrade et al., ., 2007) e devido a competição
intra e inter - espećıfica por recurso (Nordbakken et al.,
., 2004). Outro fator que pode ser causa de mortalidade
durante a estação de crescimento é a herbivoria (Leimu &
Lehtila, 2006), porém a herbivoria não foi quantificada neste
estudo, não permitindo tecer maiores comentários.

CONCLUSÃO

Os dados desse estudo apontam que possivelmente tanto
as condições de estabelecimento e ńıvel de preservação da
área onde a espécie está alocada quanto à sazonalidade
climática exercem influência na dinâmica de C. repens.
Todavia, é necessário o desenvolvimento de estudos que
monitorem uma longa série temporal para determinar a
tendência média das curvas de densidade e melhor avaliar a
influência da sazonalidade climática na regeneração e cresci-
mento desta população na caatinga, tanto em mata nativa
quanto em áreas em regeneração.
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REFERÊNCIAS

Alcoforado - Filho, F.G.; Sampaio, E.V.S.B.; Ro-
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da caatinga. Revista de Geografia (Recife). , v.24, p.124-
141.

Lucena, R. F. P., Nascimento, V. T., Araújo, E. L.,
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