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- 089, Montes Claros, MG. Tel: 38 3229 8190- joselandiosantos@gmaill.com

INTRODUÇÃO

A fenologia é um ramo da ecologia que se preocupa em es-
tudar a ocorrência de eventos biológicos repetitivos e sua
relação com a variação do meio biótico e abiótico (D’Eça
Neves & Morellato, 2004; Lieth, 1974; IBGE, 2004). As-
sim, a época de brotamento e queda de folhas, surgimento
de botões e flores e a frutificação está diretamente ligada a
condições como temperatura, presença de polinizadores e de
dispersores, umidade, luminosidade, precipitação e o estado
de sucessão em que os indiv́ıduos estão submetidos (Barbosa
et al., 2005; Bellefontaine, 2000; Brandão, 2008). Portanto,
estudos que buscam registrar a alteração das caracteŕısticas
fenológicas são de grande importância para compreensão
da dinâmica das populações e comunidades e das respostas
destes organismos às condições climáticas e edáficas de um
local (Fournier, 1974).
De uma forma geral, as regiões ocupadas por florestas esta-
cionais deciduais no norte de Minas Gerais são desmatadas
para o estabelecimento de pastagens e frequentemente aban-
donadas após alguns anos de uso (Esṕırito - Santo et
al., 2009). Normalmente, segue - se o processo de re-
generação natural da área, através da sucessão secundária.
Assim, ocorrem mudanças na qualidade do solo, na pene-
tração de luz, na complexidade estrutural do ambiente, na
intensidade da competição interespećıfica e na disponibili-
dade de agentes polinizadores e dispersores (Quesada et al.,
2009). Assim, é provável que o comportamento fenológico
das espécies vegetais também se altere ao longo de um gra-
diente sucessional.
Myracrodruon unrundeuva Allemão, a aroeira - do - sertão,
é uma espécie arbórea comumente encontrada em florestas
estacionais do norte de Minas Gerais, tanto em estágios ini-
ciais como avançados de sucessão (Madeira et al., 2008).
No passado, sua madeira foi intensamente explorada, para
utilização como postes, mouros, estacas, dormentes, assoal-
hos, vigas, ripas e na construção civil (Lorenzi, 1992). De-
vido a esses múltiplos usos, a aroeira sofreu e ainda sofre
um processo predatório intenso, levando a destruição das

suas populações naturais (Nunes et al., 2008) e à sua in-
clusão na lista vermelha das espécies ameaçadas da flora
de Minas Gerais (Brandão, 2000). Desta forma, estudos
sobre as variações nos padrões fenológicos de M. urun-
deuvaao longo de gradientes sucessionais são importantes
para sua preservação e manejo, pois fornecem informações
sobre diferenças na época de floração, alterando a disponi-
bilidade de recursos para agentes polinizadores. Além disso,
a determinação de épocas de frutificação é fundamental para
coleta de sementes e posterior maximização na produção de
mudas, para estratégias de restauração ambiental. Final-
mente, conhecimentos sistematizados sobre a dinâmica fo-
liar de dessa espécie também têm importância etnobotânica,
uma vez que tais recursos podem ser utilizados como cica-
trizantes, antiinflamatórios e antiulcerativos por sua grande
quantidade de polifenóis (Lorenzi, 1992; Queiroz et al., 002).

OBJETIVOS

Esse trabalho teve como objetivo descrever os padrões
fenológicos vegetativos e reprodutivos de Myracrodruon
urundeuva em uma floresta estacional decidual e determi-
nar os efeitos do processo de sucessão ecológica sobre esses
padrões. Com isso, serão obtidas informações a respeito
desta espécie para futuros projetos de restauração ambien-
tal desses ecossistemas no norte de Minas Gerais.

MATERIAL E MÉTODOS

Área de estudo

Este estudo foi realizado no Parque Estadual da Mata Seca
(PEMS), que possui uma área de 10.281,44 hectares e está
localizado no Vale do Médio São Francisco, entre as coorde-
nadas 14097’02”S - 43097’02”W e 14053’08”S - 44000’05”W.
Esta região possui clima tropical semi - árido, de acordo com
a classificação de Köppen, com precipitação anual média de
871 mm e temperatura média de 24,4ºC (Antunes, 1994).
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Possui duas estações climáticas bem definidas, com a seca
ocorrendo durante os meses de maio a outubro, quando
ocorre quase total deciduidade foliar (Brandão, 2008). O
PEMS é composto por um mosaico de vegetações, sendo
sua maior parte floresta estacional decidual (matas secas).
Devido ao fato da área do PEMS ter sido utilizada para
diversas atividades antes de se tornam uma área protegida,
são encontradas florestas em diferentes idades. Neste es-
tudo, foram utilizados fragmentos em estágio de sucessão
inicial e tardio. O fragmento do estágio inicial foi utilizado
como pastagem e está em regeneração desde a criação do
parque, em 2000. Neste estágio, a mata é caracterizada
pela predominância de plantas herbáceo - arbustiva com
dossel aberto com cerca de 4m de altura. O estágio tardio
de sucessão, sem registro de desmatamento a mais de 50
anos, possui estratificação vertical sendo que a parte supe-
rior (15 - 20m de altura) é composta por um dossel fechado
e na parte inferior encontra - se um sub - bosque esparso
com pouca ou limitada penetração de luz (Madeira, 2008).

Registro dos dados fenológicos e climáticos

O acompanhamento fenológico foi feito mensalmente du-
rante 24 meses (abril - 2007 a março - 2009). Em seis
parcelas de 20x50 m previamente marcadas em cada estágio,
foram delimitados dois transectos de 2x50 m em cada
parcela. Nestes transectos, todos os indiv́ıduos de M. urun-
deuva com CAP (circunferência na altura do peito) maior
que 15 cm foram marcados, totalizando 14 indiv́ıduos no
estágio tardio e 28 no estágio inicial. Foram observadas 6
manifestações fenológicas: 1) botões florais; 2) flores, repre-
sentada pela abertura dos botões florais (flores abertas); 3)
frutos imaturos, que se apresentavam com coloração ainda
indiferenciada (verdes); 4) frutos maduros, aqueles com col-
oração caracteŕıstica de amadurecimento (marrom - preto);
5) folhas velhas, caracterizada pela queda das folhas com
facilidade ao ventar, folhas cáıdas sob a copa das árvores,
espaços vazios e/ou galhos e folhas amarelas na copa, 6) fol-
has verdes, folhas de cor caracteŕıstica (verde - escuro) só
inclúıdas quando completamente diferenciadas.

Para quantificação dos eventos foram utilizados os ı́ndices
de atividade e intensidade. O ı́ndice de atividade é deter-
minado pela porcentagem de indiv́ıduos que estão manifes-
tando (presença e ausência) determinado evento (Benke &
Morellato, 2002). Já no ı́ndice de intensidade, os valores
são obtidos numa escala intervalar semi - quantitativa de 0
- 4, com intervalo de 25%, permitindo assim a o cálculo da
porcentagem de intensidade do evento em cada indiv́ıduo.
Os valores obtidos foram somados e divididos pelo valor
máximo posśıvel (número de indiv́ıduos multiplicado por
quatro) e então multiplicados por cem para transformá -
los em percentual (Fournier, 1974). Esse método também
estima a sincronia entre os indiv́ıduos de uma população,
levando - se em conta que quanto maior o número de in-
div́ıduos manifestando a fenofase ao mesmo tempo, maior é
a sincronia desta população (Benke & Morellato, 2002).

Os valores de temperatura forma obtidos de uma estação
meteorológica existente no PEMS e os dados de precipitação
foram coletados no munićıpio de Manga e fornecidos pela
Agência Nacional de Águas (ANA).

Análise dos dados

Para verificar o efeito do estágio sucessional sobre a fenolo-
gia foram utilizados modelos lineares de efeitos mistos
(LME) (Crawley, 2002). Como os dados fenológicos não
apresentam distribuição normal, os valores percentuais da
dinâmica de folhas, flores e as variáveis climáticas de pre-
cipitação e temperatura no mesmo peŕıodo foram analisados
por meio da correlação não - paramétrica de Spearman (r)
(ZAR, 1996). Todas as análises foram realizadas utilizando
- se o software R 2.6.2 (R Development Core Team 2008).

RESULTADOS

A intensidade da produção de folhas verdes M. urundeuva
não diferiu entre estágios, mas o padrão de variação tem-
poral deste evento diferiu entre os estágios sucessionais. O
estágio inicial teve o maior incremento de folhas na copa en-
tre os meses de setembro - outubro, o que ocorreu entre out-
ubro - novembro no tardio, Os picos de atividade ocorreram
também em meses diferentes: em outubro no estágio inicial
e somente em janeiro no tardio. Houve uma correlação pos-
itiva significativa entre a intensidade de folhas verdes e a
precipitação (r=0,78; p <0,01), o que está de acordo com
resultados obtidos para a mesma espécie por Nunes et al.,
2008), numa área de preservação em Juramento - MG. A in-
tensidade da produção de folhas verdes não foi influenciada
pela temperatura.

A intensidade de produção de folhas velhas foi afetada sig-
nificativamente pelo estágio sucessional (p=0,02), meses (p
<0,01) e pela interação entre estes fatores (p <0,01). Houve
maior incremento na intensidade deste evento para o estágio
inicial no mês abril e em maio para o estágio maduro. O
pico de produção de folhas velhas foi de 93% no mês de abril
para o inicial e de apenas 35% no mês de maio para a mata.
A intensidade deste evento foi negativamente influenciada
pela temperatura (r= - 0,19; p <0,01), uma vez que as fol-
has caem nos meses mais frios e secos de inverno, apesar de
não haver correlação com a precipitação. Tal resultado já
era esperado, uma vez que as plantas perdem as folhas para
economizar água e conseguir passar pela estação seca.

As estruturas reprodutivas botões florais e flores variaram
significativamente com mês, estágio sucessional e a interação
entre mês e estágio (p <0,01 para todos). Houve um pico de
produção de botões no mês de junho para o estágio inicial
e em maio no estágio tardio. Tanto a temperatura quanto
a precipitação se correlacionaram negativamente com am-
bos os eventos (botões x precipitação: r= - 0.21 p= <0,01;
botões x temperatura: r= - 0,27 p <0,01; flores x pre-
cipitação: r = - 0,30 p <0.01; flores x temperatura: r= -
0,19 p <0,01), indicando que a reprodução ocorre nos meses
mais frios e secos do ano. Este comportamento pode estar
relacionado a uma maior proteção para os órgãos reprodu-
tivos, já que chuvas intensas e insetos floŕıvoros poderiam
danificar peças florais, diminuindo assim o fitness da planta
(Jackson, 1978).

Durante o estudo, verificaram - se dois eventos de fruti-
ficação com intervalo de nove meses entre eles Foram en-
contradas diferenças significativas na produção de frutos
imaturos e maduros entre estágios sucessionais (p <0,01
para ambos). Além disso, o padrão temporal de produção de
frutos variou entre estágios (imaturos e maduros: p <0,01).
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O pico de produção de frutos imaturos ocorreu para ambos
os estágios em junho, evidenciando certa sincronia, mas a
intensidade foi cinco vezes maior no estágio tardio do que no
inicial em 2007. Em 2008, observou - se pouca diferença na
intensidade deste evento entre estágios, mas os picos ocor-
reram em meses diferentes: no tardio, ocorreu em junho e no
inicial somente um mês depois. Os indiv́ıduos de M. urun-
deuva produziram consistentemente mais frutos maduros
no estágio tardio, apesar do pico de atividade ter ocorrido
em agosto em ambos os anos e estágios. A precipitação
se correlacionou negativamente com a produção de frutos
imaturos e maduros, enquanto a temperatura se correla-
cionou negativamente com a produção de frutos imaturos
e positivamente com a produção de frutos maduros. Desse
modo, é posśıvel afirmar que a frutificação desta espécie
ocorre nos meses frios e secos, enquanto a maturação é de-
pendente do aumento da temperatura. Em ambientes onde
a sazonalidade é evidente, a frutificação em época anterior
à estação úmida possibilita uma melhor dispersão das se-
mentes pelo vento. Assim, a germinação das sementes de
M. urundeuva ocorreria na época úmida, peŕıodo proṕıcio
ao desenvolvimento da plântula (Foster , 1990; Morellato
et al., 1989).

CONCLUSÃO

Myracrodruon urundeuva apresenta padrões fenológicos
bastante caracteŕısticos de outras espécies das florestas esta-
cionais deciduais do Parque Estadual da Mata Seca e de out-
ros locais. Esta espécie perde as folhas no peŕıodo seco e as
produz no ińıcio da época chuvosa, florescendo logo depois
do fim da estação chuvosa. A frutificação ocorre no meio
da estação seca, quando a dispersão de sementes pelo vento
é mais proṕıcia. Nestes ambientes fortemente sazonais, a
fenologia é fortemente afetada por fatores climáticos. Al-
gumas manifestações fenológicas desta espécie variam com
o estágio sucessional em que ela é encontrada, isso deve
ocorrer pelo fato de que em florestas mais avançadas a
diminuição da quantidade de água no solo ocorre de maneira
mais gradual que em florestas pouco fechadas.
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tado de Minas Gerais. Informe Agropecuário, 17:15 - 19.
1994.

Barbosa, R.I., Mourão Jr., M., Casadio, G.M.L., &
Silva,S.J.R. Bioecologia do caimbé [Curatella americana L.
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Lorenzi, H. Árvores brasileiras: Manual de identificação e
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minação de sementes. R. Árvore, 32:23 - 243. 2008.

Pezzini, F.F., Brandão, D.O., Ranieri, D.B., Esṕırito -
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que Estadual da M ata Seca. MG.Biota, 1:37 - 45. 2008.
Queiroz, C.R.A.A., Morais, S.A.L., Nascimento, E.A. Car-
acterização dos taninos da aroeira - preta Muracrodruon
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