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INTRODUÇÃO

A cobertura florestal do Brasil tem sido bastante degradada,
especialmente nas regiões Sul, Sudeste, Centro - Oeste e
Nordeste, onde remanescentes florestais foram reduzidos
(Fowler, 2000). Tornando - se cada vez mais necessários
estudos sobre espécies que são importantes para programas
de recuperação de áreas impactadas.

A Clitoria fairchildiana pertencente à famı́lia Papil-
ionoideae, conhecida como Sombreiro, uma planta exótica,
ornamental, nativa da região Amazônica, hoje bastante em-
pregada na arborização de ruas, praças e rodovias públicas,
devido sua copa larga, frondosa e seu rápido crescimento
(Martins, 1988). Sua maior ocorrência se da em Floresta
Ombrófila Densa na Amazônia em formação secundária,
tendo maior êxito em solos férteis e úmidos. Por se tratar
de uma espécie de rápido crescimento, é bastante utilizada
em programas de reflorestamentos heterogêneos (Lorenzi,
1992). Em meio a grande riqueza de espécies florestais en-
contrada hoje em território brasileiro, faz - se necessário es-
tudos sobre tais espécies com potencialidade para trabalhos
de restauração florestal, seja com finalidade econômica ou
conservacionista (Scalon & Alvarenga, 1993). Sendo dessa
forma posśıvel conhecer o comportamento da espécie, como
ela reage a determinada alteração e se tem condições de ser
implantada em um espaço a qual não é nativa.

Em uma área como o Parque Metropolitano de Pituaçu,
com remanescente secundário de Mata Atlântica, unidade
de conservação (Conceição et al., 1998), é relevante o estudo
sobre abundância de plântulas de Clitoria fairchildiana, pois
já que esta foi introduzida no local, esta informação pode
auxiliar no plano de manejo desta U.C.

OBJETIVOS

Os objetivos deste trabalho foram analisar o surgimento de
plântulas da Clitoria fairchildiana a partir de uma planta
mãe em um fragmento na borda do PMP, verificando se há
abundância de plântulas, averiguar se há associação entre

os fatores abióticos e as plântulas e se essas variáveis influ-
enciam no número de propágulos.

MATERIAL E MÉTODOS

Áreas Amostrais

A área de estudo foi o Parque Metropolitano de Pituaçu, lo-
calizado na cidade de Salvador, Bahia compreendido entre
as coordenadas geográficas 120 56’S e 380 24W (Conceição
et al., 1998), trata - se de um remanescente secundário de
Mata Atlântica, compreendendo 425 ha dentro de um lim-
ite urbano (Conceição et al., 1998). Uma área que sofre
diversos tipos de ações antrópicas, como lançamentos de es-
goto na lagoa, desmatamentos, queimadas, introdução de
animais silvestres, pesca e caça. Trata - se de uma área em
processo de regeneração.

As campanhas ocorreram em outubro de 2008 e abril de
2009. Para o trabalho foram escolhidos quatro pontos fixos
arbitrariamente, a partir de uma planta - mãe, na região de
borda do Parque.

Coleta

O delineamento amostral consistiu da seleção de 4 pontos
fixos, escolhidos devido a presença de planta - mãe da Cli-
toria fairchildiana, a partir desses pontos foram traçados
quatro parcelas de 5 m 2 cada totalizando uma área de 20
m 2, por ponto. Em cada parcela foram aferidas as variáveis
abióticas, temperatura e umidade relativa com o auxilio
do termo - higrômetro e luminosidade com lux́ımetro, ao
mesmo tempo foi verificado o número de plântulas, por
parcela. Todo material foi analisado em campo, consentindo
na contagem e identificação das plântulas. Foram caracteri-
zadas como plântulas aquelas que tivessem de uma a três fol-
has trifoliadas. Os dados brutos foram lançados em planilha
eletrônica Excel© com o intuito de executar o tratamento
estat́ıstico (Estat́ıstica Descritiva, Teste - t, Regressão), o
programa INSTAT para correlação, e discutir os resultados.
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RESULTADOS

A abundância de plântulas de Clitoria fairchildiana foi de
P1 (n = 31), P2 (n = 60) P3(n = 14) e P4 (n = 3), para as
coletas realizadas em outubro de 2008, de acordo as análises
da Estat́ıstica Descritiva, as amostras mostraram compor-
tamento homogêneo no ponto 1 e no ponto 4 (DP= 0,9574;
DP=0,9574) e heterogêneo nos pontos 2 e 3 (DP=4,3204;
DP=3,1091). As variáveis abióticas tiveram desempenho
heterogêneo entre as parcelas na maioria dos pontos. Tendo
como dados: luminosidade no ponto 1 (DP=204,3241), no
ponto 2 (DP=66,7058), no ponto 3 (DP=21,7638), no ponto
4 (DP=192,8426). A temperatura do ar nos 4 pontos se
apresentaram homogêneas, no ponto 1 (DP=0,6344), no
ponto 2 (DP=0,2362), no ponto 3 (DP= 0,0500) e no ponto
4 (DP=0,4991). Quanto a umidade relativa, no ponto 1
(DP=1,7078) e no ponto 3 (DP=0,5000) se apresentaram
homogêneas, e nos pontos 2 e 4 heterogêneas (DP=2,0615;
DP= 2,5000) respectivamente. A Variável que teve compor-
tamento mais homogêneo entre as parcelas nos pontos, foi
temperatura, sendo homogêneo em todos os pontos, 1, 2, 3 e
4 (DP= 0,6344; DP= 0,2362; DP=0,0500; DP= 0,4991), es-
tando dentro dos limites de dispersão. Foi posśıvel verificar
uma associação entre as variáveis abióticas (temperatura,
luminosidade e umidade relativa) com o objeto de estudo
(Plântulas de Clitoria fairchildiana), a luminosidade esteve
correlacionada de forma negativa em todos os pontos, exceto
o ponto 3 (r = 0,837438). A temperatura do ar se compor-
tou de forma oposta, onde só houve associação negativa no
ponto 1 e 4 (r = - 0,1784 e r = - 0,9939), respectivamente.
Já a umidade esteve associada de forma positiva em todos
os pontos, ponto 1 (r = 0,2548), ponto 2 (r = 0,1497), ponto
3 (r = 0,7505) e ponto 4 (r = 0,9400).
Para as coletas realizadas em abril de 2009, conforme análise
da Estat́ıstica Descritiva, não foi posśıvel verificar com-
portamento homogêneo ou heterogêneo para o número de
plântulas, pois não houve ocorrência destas em torno da
planta - mãe. De acordo com a fenologia floral, aprox-
imadamente 72% das espécies ornamentais como o som-
breiro (Clitoria fairchildiana) apresenta apenas um pico de
floração durante o ano, relativamente curto, com duração de
1 a 2 meses e padrão de floração (Newstrom et al., 1994).
Este fato pode justificar ausência de indiv́ıduos na segunda
campanha, abril de 2009. As plântulas também podem en-
contrar várias restrições ecológicas durante seu estabeleci-
mento (Vidotto et al., 2009). Fatores restritivos, que podem
ser bióticos (pisoteio, competição, herbivoria) ou abióticos
(temperatura, água, solo) podem limitar a área na qual uma
espécie vegetal pode sobreviver, limitando o crescimento de
várias espécies (Becker et al., 2006; Larcher, 2000).
As variáveis abióticas, tiveram comportamento heterogêneo
em todos os pontos para luminosidade, ponto 1 ao 4 (DP=
60,8187; DP= 43,7683; DP= 20,7042; DP= 485,2493). A
temperatura do ar se manteve homogênea em todos os
pontos, 1 ao 4, (DP= 0,2753; DP= 1,7710; DP= 0,15;
DP= 0,0816). A umidade relativa teve comportamento het-
erogêneo no ponto 1 ( DP= 6,5510) e homogêneo nos pon-
tos 2, 3 e 4 (DP= 1; DP= 0; DP= 1). As variáveis que
tiveram comportamento mais homogêneo e heterogêneo em
todos os pontos, foram luminosidade com comportamento
heterogêneo no ponto 4 e temperatura do ar com compor-

tamento homogêneo no ponto 3. A correlação e a influência
das variáveis abióticas com as plântulas não foi posśıvel ver-
ificar, pois não houve ocorrência de plântulas no segundo
peŕıodo amostral.

Foi posśıvel perceber com as análises estat́ısticas que a
houve um comportamento bastante diverso nas amostras.
Segundo Morais Neto et al., 2000) um fator determinante na
sobrevivência de uma espécie é sua adaptação a condições de
alta ou baixa luminosidade. Em geral, os diferentes graus de
luminosidade causam mudanças fisiológicas e morfológicas
na planta. Na primeira campanha as análises estat́ısticas
apontam que em dois pontos houve influência da luminosi-
dade (P1-p = 0,0145 e P2 - p = 0,0302) e nos pontos (P3 - p
= 0,2837 e P4 - p = 0,5778) a luminosidade não influenciou
de forma significativa. De acordo com Mayer & Poljakoff -
Mayber (1989), algumas espécies necessitam de limitação lu-
minosa para que haja o processo germinativo (fotoblásticas
negativas), existindo ainda as indiferentes, ou seja, aque-
las que não apresentam sensibilidade à luz. Contudo, al-
gumas plantas encontram várias restrições abióticas para
seu estabelecimento, dentre as quais a luminosidade é um
fator preponderante (Rizzini, 1997). Segundo Carvalho &
Nakagawa, (1983) ocorre grande influência da temperatura
para germinação das sementes, não apenas em relação a ve-
locidade do processo, na percentagem final de germinação,
na absorção de água pela semente e também as reações
bioqúımicas que alteram todo o processo da germinação.
Só houve influência da temperatura em relação as amostras
no ponto 4 ( p = 0,0059).

CONCLUSÃO

Conclusão

A partir dos resultados preliminares obtidos foi posśıvel
constatar que em caso de presença de plântulas algumas
variáveis abióticas interferem na abundância destas. Hou-
veram pontos os quais não apresentaram esta significância.

Na segunda coleta, não houve como aferir se as variáveis
interferiram no numero de plântulas porque não houve
floração, entretanto sugere - se outros estudos sejam re-
alizados e em maior profundidade neste sentido para que
seja posśıvel definir a real importância desta espécie, como
elemento exótico em ambientes de importância para con-
servação.
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