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INTRODUÇÃO

O Cerrado é a segundo maior bioma do Brasil, ocupando
aproximadamente 21% do território nacional. Contudo, nos
últimos 35 anos, mais da metade deste importante bioma
tem sido transformado à sua conversão em pastagens, plan-
tios agropecuários e outras perturbações causados por ações
antrópicas (Klink e Machado 2005).

O Cerrado contém uma enorme biodiversidade de
espécies vegetais, que estimulado pelos seus valores ali-
ment́ıcios, medicinais, ornamentais, forrageiras, produtoras
de madeira, fibras, óleo, artesanato e outros, apresentam um
forte potencial para o uso de seus recursos naturais(Almeida
et. al. 1998).Contudo, essa grande riqueza vem sofrendo
ameaças inconseqüentes, devido, principalmente, as inten-
sas alterações na sua formação fitofisionômica e a desorde-
nada exploração de seus recursos naturais(Klink & Machado
2005).

Entre as diversas espécies desse bioma com um elevado po-
tencial de exploração está o coquinho azedo, Butia capitata
(Mart.) Arecaceae. O coquinho azedo é uma palmeira na-
tiva do Cerrado que se destaca pelo seu valor econômico,
onde muitas famı́lias vivem do seu extrativismo; ecológico
e ornamental (Lorenzi 2004) Todavia a exploração de Butia
capitata quando feita de forma indiscriminada, pode provo-
car a perda de genótipos superiores e restringir a disponi-
bilidade de sementes no solo, prejudicando assim a dissem-
inação e causando sérios riscos à sustentabilidade da espécie
(Simões et. al. 2006, Fernandes et. al. 2007).

Quando se trata de garantir à sustentabilidade das espécies
que sofrem com a forte pressão extrativista, a regeneração
natural é um processo chave para a existência dessas nas
comunidades (Reis et. al. 2000, Sinha & Brault 2005,
Khumbongmayum et. al. 2005). Neste contexto, é cru-
cial entender os fatores bióticos e abióticos que afetam na
regeneração e no estabelecimento dos primeiros estádios de
vida da planta (Reis et. al. 2000, Sinha & Brault 2005). A

regeneração natural é um importante processo na dinâmica
da população de espécies vegetais, sendo uma das fases mais
cŕıticas no seu ciclo de vida, desde a dispersão da semente
até o estabelecimento da plântula, peŕıodo em que a taxa de
mortalidade é considerada alta. Quanto mais tempo uma
planta permanecer nos estádios iniciais de desenvolvimento,
mais vulnerável estará às condições adversas do ambiente
(Harper 1977 apud Sampaio 2006).

OBJETIVOS

Este trabalho faz parte de um conjunto de estudos que
vêm sendo desenvolvidos junto às comunidades extrativis-
tas do Norte de Minas Gerais com o intuito de promover
a conservação e o manejo sustentável dos recursos naturais
nos biomas de Cerrado e Caatinga (Silva 2008, Lima 2008,
Oliveira 2009). ). Desta forma, o objetivo deste estudo foi
verificar, durante um intervalo de dois anos (2007 a 2009), a
sobrevivência e a emergência de plântulas de Butia capitata
(Mart.), em uma área de Cerrado na região norte do estado
de Minas Gerais.

MATERIAL E MÉTODOS

Para o desenvolvimento deste estudo foram selecionadas
duas populações de Butia capitata, situadas em áreas de
remanescente de cerrado sensu stricto e cerrado rupestre na
região norte do estado de Minas Gerais, mais precisamente
nos munićıpios de Mirabela e Serranópolis de Minas. Nestas
duas áreas o coquinho azedo ocorre em manchas densas que
se destacam no conjunto da vegetação.

Na primeira área selecionada, no munićıpio de Serranópolis
de Minas-MG (15o48’45”S e 42o52’30”W), localizada na
zona da Serra do Espinhaço Meridional, o coquinho azedo
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ocorre em manchas de terrenos arenosos próximos a en-
costa da Serra Geral, junto a componentes vegetacionais de
transição Cerrado/Caatinga a 910 m de altitude. A segunda
área selecionada encontra - se no munićıpio de Mirabela -
MG (16o25’29”S e 44o02’12”W), em uma propriedade par-
ticular com cerca de 50 ha de cerrado ocorrendo numa área
de baixada com altitude de 779m, que serve de pastagem
para o gado durante todo o ano. Em ambas as localidades
o clima da região é Tropical Quente semi - úmido, com 4 a
5 meses sem chuva e temperatura média anual de 25º C.

Nas áreas de estudo foram alocadas, em janeiro de 2007, 25
parcelas permanentes de 20m x 10m (0,5ha), em intervalos
de 40 m, dispostas de forma alternada em cada lado, ao
longo das trilhas utilizadas pelos extrativistas. Com o intu-
ito de quantificar a regeneração de Butia capitata, em cada
parcela foram demarcadas sub - parcelas de 5m x 5m. Como
as populações ocorrem em manchas concentradas, para a in-
stalação das parcelas foi adotado o método sistemático que
permite maior abrangência pelas parcelas ao longo de todo
o gradiente da área de estudo (Krebs 1989).

Para verificar a quantidade de plântulas que emergiram e
estimar a sua sobrevivência durante o peŕıodo de estudo,
as populações de Butia capitata fanualmente em janeiro de
2007 (T0), 2008 (T1) e 2009 (T2). Em cada sub - parcela as
plântulas foram numeradas com uma plaqueta de alumı́nio,
tiveram suas folhas contadas e seu comprimento mensu-
rado, as novas plântulas emergentes encontradas em cada
amostragem também foram inclúıdas e numeradas.

A taxa de natalidade foi obtida pela razão entre o número
de plântulas surgidas por intervalo de amostragem (12
meses), sendo a taxa de mortalidade obtida pelo número
de plântulas mortas por intervalo de amostragem.

Os resultados de recrutamento e mortalidade foram anal-
isados utilizando o teste de Mann - Whitney (p <0,05). A
comparação entre as taxas de sobrevivência e recrutamento
entre as duas áreas também foi feita utilizando o teste de
Mann - Whitney (p <0,05). Ambos os testes foram feitos
com o programa BioEstat 5.0.

RESULTADOS

Ao final do peŕıodo de estudo, em janeiro de 2009, a taxa
de sobrevivência das plântulas de ambas as populações de
Butia capitata registradas no primeiro censo (T0) foi de
81% e 80% para as regiões de Serranópolis e Mirabela, re-
spectivamente. Das 256 plântulas plaqueadas na região de
Serranópolis em T0, 223 estavam vivas em T1 e 208 estavam
vivas em T2. Em relação ao munićıpio de Mirabela, das 40
plântulas registradas em T0, 38 estavam vivas em T1 e 32
em T2.

De acordo com as análises estat́ısticas houve diferenças sig-
nificativas nos padrões de mortalidade entre os dois in-
tervalos de amostragem (2007 - 2008 e 2008 - 2009) em
Campos (U=223,5; p >0,05), o que não foi verificado na
Fazenda Baixa (U=299; p >0,05). Foram também obser-
vadas diferenças significativas no número de indiv́ıduos en-
tre as duas áreas (U=204,5; p <0,05). Não houve diferença
significativa na sobrevivência entre as duas áreas (U=130,5,
p >0,05).

Por meio dos levantamentos realizados ao longo do peŕıodo
de estudo, pode se observar que os principais fatores que
contribúıram para a mortalidade em plântulas de Butia cap-
itata foram causados pela dessecação de suas folhas, her-
bivoria e pisoteio pelo gado. A maior taxa de mortalidade
no segundo intervalo de amostragem, de 2008 - 2009 (T2),
pode estar relacionada com maior peŕıodo de exposição (24
meses) das plântulas a esses fatores estressantes.

O padrão de sobrevivência encontrado, para esse estádio on-
togenético, assemelha - se aos já descritos na literatura para
outras espécies de palmeiras (Oyama 1990, Tonetti & Ne-
grelle 2001). A sobrevivência e o crescimento dos estádios
iniciais de uma planta são determinados pela interativa in-
fluência dos fatores bióticos e abióticos do ambiente florestal
(Khan et. al. 2004, Silva 2008). Fatores como a disponibili-
dade de luz, a abertura do dossel, umidade do solo, temper-
atura do solo, patógenos e herbivoria têm um considerável
efeito na sobrevivência e no crescimento das fases iniciais de
uma planta (Khan et. al. 2004, Silva 2008).

Nogueira Junior et. al. (2003) avaliando a influência da
umidade do solo no desenvolvimento inicial de plantas de
Euterpe edulis (Mart.)-Arecaceae observou que o baixo teor
de umidade do solo (46%) ocasionou em uma taxa de mor-
talidade de 86% dos indiv́ıduos plantados em uma Floresta
Ombrófila Densa de Mata Atlântica e, que densidade de in-
div́ıduos jovens foi maior em área mais úmida do que nos
locais mais secos. O déficit h́ıdrico juntamente com altos
ńıveis de irradiação e temperatura pode exercer um efeito
negativamente marcante na sobrevivência de plântulas, dan-
ificando suas folhas e o seu sistema radicular e, posteri-
ormente causando o ressecamento e a morte do indiv́ıduo
(Calbo & de Moraes 2000). Alem disso, a disponibilidade
de água no solo e outros fatores que reduzam a absorção
e o transporte de água podem induzir a uma desidratação
e deficiência h́ıdrica nos tecidos e causar uma redução na
ação fotossintética da planta (Calbo & de Moraes 2000).

Dentre os vários fatores que afetam a sobrevivência e o
crescimento inicial das plântulas, a herbivoria é um dos
mais impactantes. Silva et. al. (2007), estudando a in-
teração ecológica entre sementes e plântulas de Protium
heptaphyllum (Aubl.) March. (Burseraceae) com formigas
cortadeiras Atta sexdens,, observou que a sobrevivência das
plântulas dessa espécie foi reduzida pela ação da formiga.
Já Vieira et. al. (2008) estudando o efeito da herbivoria
na sobrevivência de plântulas de leguminosas arbóreas em
áreas de Cerrado, verificou que a sobrevivência de plântulas
de Peltophorum dubium (Spreng) Taub. foi fortemente in-
fluenciada pela herbivoria, sendo que a espécie apresentou
uma taxa de mortalidade superior a 70%.

A relativa importância desse fator varia consideravelmente
com a heterogeneidade ambiental (Moore et. al. 1988).
Em ambientes mais estressantes a mortalidade tende a ser
originada por fatores abióticos, sendo que, em ambientes
mais amenos, os fatores bióticos têm maior influência (Filip
1995). A menor quantidade de plântulas na área da Fazenda
Baixa, mais exposta ao pastejo bovino e ao impacto da com-
pactação do solo, pisoteia e herbivoria, sugere que esta ativi-
dade pode comprometer a regeneração natural de Butia cap-
itata. Porém são necessários estudos mais prolongados para
afirmar que a manutenção dos estádios seguintes é afetada
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pelo impacto do gado (Silva 2008).
Em relação às taxas de natalidade em ambas as regiões,
Serranópolis e Mirabela, não houve plântulas emergidas no
primeiro intervalo de amostragem (T1). Portanto, a taxa de
natalidade nesse peŕıodo foi zero. O surgimento de novas
plântulas recrutadas somente foi verificado no segundo in-
tervalo de amostragem, de janeiro de 2008 a janeiro de 2009
(T2). Em Serranópolis, 23 plântulas emergiram durante o
intervalo da segunda amostragem (T2), o que resultou em
uma média de 1,9 plântulas recrutadas por mês. Já no mu-
nićıpio de Mirabela, 17 novas plântulas foram registradas
durante o levantamento em T2, gerando uma taxa média
de natalidade de 1,4 plântulas por mês.
O número de plântulas recrutadas nas duas áreas não ap-
resentou diferenças significativas (U=291; p >0,05). Os
baixos valores no recrutamento de plântulas de Butia capi-
tata ao final do estudo podem estar relacionados principal-
mente com a dificuldade no processo germinativo da espécie.
A germinação de sementes de palmeiras é muitas vezes
caracterizada por grandes dificuldades, que vão desde as
caracteŕısticas f́ısicas da semente até as peculiaridades fi-
siológicas do processo germinativo. Silva (2008) testando a
germinação de coquinho azedo, no campo, verificou que de
880 diásporos colocados para semear, nenhum germinou ao
final de um peŕıodo de 13 meses. A demora no processo
germinativo e, a rápida deterioração e remoção de sementes
no campo podem está interferindo no surgimento de novas
plântulas. Estima - se que 25% de todas as espécies de
palmeiras necessitem de mais de 100 dias para germinar e
apresentem menos de 20% do total da germinação (Merrow
2004).
Estes resultados são corroborados por Forte et. al. (2006),
que avaliando a germinação de sementes diferentes espécies
de Butia verificam uma baixa taxa de germinação para
estas espécies. Butia eriospatha, Butia odorata e Butia
paraguayensis apresentaram 48%, 25% e 8% de germinação,
respectivamente.
A regeneração natural na grande maioria das espécies de
palmeiras é feita quase que exclusivamente por sementes,
que em geral apresenta uma germinação lenta e não uni-
forme, sendo influenciada por diversos fatores, como: o
estádio de maturação, tempo entre colheita e semeadura,
dormência f́ısica, temperatura do ambiente e substrato
(Lorenzi 2004, Merrow 2004). Outro importante aspecto
que caracteriza a germinação de Butia capitata e de várias
outras espécies dessa famı́lia é a rigidez do seu endocarpo,
que pode atuar como uma barreira, dificultando a absorção
de água e a difusão de oxigênio pelas suas sementes e com-
prometendo o processo germinativo (Broschat 1998, Merrow
2004, Nazário 2006).

CONCLUSÃO

A taxa de sobrevivência para as plântulas de Butia capitata,
amostradas ao longo do peŕıodo de estudo, foi relativamente
alta: 81% e 80% para as regiões de Serranópolis e Mirabela,
respectivamente. No entanto, a taxa de natalidade em am-
bas as populações não ocorreu com tanta eficácia, onde o
surgimento de novos indiv́ıduos só pode ser observado após
um intervalo de dois anos.

A regeneração natural, através do banco de sementes, em
populações de Butia capitata é um processo que em diver-
sas ocasiões torna - se bastante prejudicado, tanto pelas
condições adversas do ambiente, como pelas próprias car-
acteŕısticas anatômicas e fisiológicas de suas sementes. .
Dessa forma, o conhecimento do processo germinativo de
Butia capitata e o desenvolvimento de estratégias que pos-
sam maximizar este fenômeno, são aspectos necessários a
serem estudados e que podem auxiliar no ciclo biológico,
na regeneração natural e, no manejo e conservação dessa
espécie.
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