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69011 - 970, Manaus, AM. stela@inpa.gov.br;

INTRODUÇÃO

Estudos de ecologia de população realizados com palmeiras
mostram que este grupo é um dos mais abundantes e diver-
sos grupos de plantas nas florestas tropicais (Scariot, 1989;
Lima - Filho et al., , 2002), são encontradas em todos os es-
tratos da floresta, em todos os tipos de relevo, e exibem uma
enorme variedade de formas de crescimento (Kahn & Cas-
tro, 1985). O estudo de populações pode revelar padrões de
distribuição mais claros em relação ao nicho ocupado pelas
espécies do que os mais complexos realizados para a comu-
nidade.

A distribuição das palmeiras em floresta de terra firme tem
sido relacionada com a topografia, pois esta pode influenciar
padrões do solo, hidrologia, drenagem e arquitetura da flo-
resta (Kahn,1986; Moraes, 1996; Vormisto et al., , 2004).
Na Amazônia central, Kahn e Castro (1985) observaram
três tipos gerais de condições de solos em floresta de terra
firme: 1) solos bem drenados (platô), 2) pouco drenados (in-
clinação) e 3) solos alagados (baixio). Os autores relataram
que estes três ambientes proporcionaram o desenvolvimento
de espécies t́ıpicas de palmeiras, com poucas espécies co-
muns a dois tipos de solo.

Palmeiras com capacidade de estabelecer em um determi-
nado habitat apresentam distribuição mais restrita e em
maior densidade do que espécies raras (Castilho et al., ,
1998, De Souza et al., ,1999). A maioria dos estudos re-
alizado na Reserva Ducke, próximo a Manaus, trabalhou
com comunidades (Tello, 1997; Zuquim et al., , 2007).
Na mesma área a composição de espécies na comunidade
de palmeiras varia significativamente em relação aos gradi-
entes ambientais e geográficos (Costa et al., , 2008). A
distribuição de populações de espécies de palmeiras mais
abundantes pode ser influenciada por vários componentes
de estrutura da floresta como, quantidade de folhiço, aber-
tura do dossel, densidade de árvores, tipo de solo, etc (Cin-
tra, et al., , 2005; Rodrigues, 2005). Entretanto, na maioria
desses estudos somente adultos foram considerados.

OBJETIVOS

Este estudo diferencia dos anteriores realizados na reserva
Ducke por avaliar a distribuição e abundância de palmeiras
incluindo algumas pouco abundantes e raras, nas fases de
plântula e adulto. Além disso, analisamos as populações
em apenas uma microbacia na reserva, separando a priori
o potencial efeito em mesoescala espacial, que diferentes
microbacias possam produzir na distribuição e abundância
das palmeiras. Uma vez que as palmeiras são relativa-
mente abundantes e distribúıdas por toda a reserva, a nossa
predição é que a composição da comunidade é relativa-
mente homogênea ao longo da variação no gradiente to-
pográfico (platô, inclinação, baixio). Contudo, as espécies
de palmeiras diferem na capacidade de ocupar ambientes
mais complexos e algumas relações mais diretas são esper-
adas, por exemplo, mudanças na composição de espécies
com mudanças concomitantes no tipo de solo ou gradiente
topográfico.

MATERIAL E MÉTODOS

2.1 - Área de estudo
O estudo foi realizado na Reserva Florestal Adolpho Ducke
(02055, 59059’W), em floresta de terra firme, a qual não é
sazonalmente inundada pela cheia dos rios (Ribeiro et al.,
, 1999).
A Reserva Ducke têm um sistema regular de trilhas, no qual
cada trilha têm 8 km de extensão no sentido norte - sul e
leste - oeste, separadas entre si por 1 km (ver Costa et
al., , 2005). O sistema de trilhas forma uma grade e cobre
uma área de 64 km2, da qual somente 1/5 (12 km2), corre-
spondente a uma das cinco micro - bacias hidrográficas da
reserva (igarapé Barro Branco), localizada na parte noroeste
da reserva e considerada neste estudo, o qual é parte de um
estudo mais amplo sobre ecologia de palmeiras na mesma
área.
2.2 - Coleta de dados:
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Plântulas

Os dados de riqueza e abundância de plântulas de palmeiras
foram coletados em junho de 2007 em duas sub - parcelas
de 50 x 2 m de comprimento, distantes vinte metros en-
tre si. Todas as plântulas encontradas dentro das sub -
parcelas foram registradas. As duas sub - parcelas foram
distribúıdas dentro de cada uma das 40 parcelas de 50 X
50 m, demarcadas para o levantamento de adultos. O con-
junto de cada duas sub - parcelas foi considerado como uma
unidade amostral. Plântulas de nove espécies de palmeiras
foram amostradas; 1) Attalea attaleoides; 2) Attalea micro-
carpa; 3) Euterpe precatoria; 4) Geonoma aspidiifolia; 5)
Iriartella setigera; 6) Oenocarpus minor ; 7) Oenocarpus ba-
caba; 8) Oenocarpus bataua e 9) Socratea exorrhiza.

Adultos

Todos os indiv́ıduos adultos foram registrados nas mesmas
40 parcelas de 50 x 50 m usadas para plântulas. Cada
parcela foi considerada uma unidade amostral, para ter mais
independência entre as observações, foram demarcadas a
distância mı́nima de 200 metros entre si.

As palmeiras foram identificadas de acordo com Ribeiro et
al., , (1999), sendo considerados adultos os indiv́ıduos com
sinais evidentes de já terem se reproduzido ou com restos de
inflorescências ou presença de cicatriz do cacho. Em espécies
que formam touceiras (Geonoma aspidiifolia e Oenocarpus
minor) os estipes foram considerados como um indiv́ıduo.

2.3 - Análises estat́ısticas

As mudanças nas variações na composição das espécies de
palmeiras foram avaliadas usando análise multivariada de
ordenação, do tipo escalonamento multidimensional não
métrico (NMDS), dispońıvel no programa PCORD (Mc-
Cune & Mefford, 1979). A partir de matriz de dados
(espécies/parcela), matrizes de dissimilaridade foram con-
strúıdas usando o ı́ndice de Bray Curtis. Sobre essas
matrizes qualitativas (presença/ausência) e quantitativas
(abundância) para plântulas e para adultos, foram feitas
as análises de ordenação. Os vetores resultantes da análise
de ordenação foram usados como variáveis dependentes em
modelos de análise de variância multivariada (MANOVA)
dispońıvel no programa SYSTAT (Wilkinson, 1998), para
verificar diferenças na composição das espécies de palmeiras
em relação ao gradiente topográfico (baixio, inclinação,
platô).

RESULTADOS

As palmeiras apresentaram distribuição e abundância difer-
ente ao longo do gradiente topográfico, plântulas e adul-
tos de Attalea attaleoides ocorreram com mais freqüência
e adultos de Iriartella setigera foram mais abundantes nas
áreas de platô. Plântulas e adultos de A. microcarpa e O.
bataua ocorreram com mais freqüência e foram mais abun-
dantes nas áreas de baixio. Estes resultados indicam um
padrão de distribuição, onde provavelmente caracteŕısticas
fisiológicas que favorecem o estabelecimento e desenvolvi-
mento em áreas alagadas estejam favorecendo o estabeleci-
mento das espécies no baixio. A presença de água é o prin-
cipal fator na variação do recrutamento das espécies veg-
etais, inibindo o crescimento de espécies que não apresen-

tam adaptações fisiológicas para lidar com o estresse h́ıdrico
(Joly & Crawford, 1982).

Adultos e plântulas de Oenocarpus bacaba ocorreram com
mais freqüência nas áreas de platô, a espécie apresentou
maior abundância no platô apenas na fase de plântula.
As palmeiras apresentam as vezes um grande banco de
plântulas. Adultos de Geonoma aspidiifolia e O. mi-
nor ocorreram com mais freqüência em áreas inclinadas,
provavelmente por serem espécies menores, preferirem áreas
intermediárias dentro do gradiente topográfico, onde sofrem
menos o efeito da inclinação (maior drenagem do solo/queda
devido à gravidade) (De Souza et al., ,1999).

As mudanças na composição de espécies, qualitativa de
plântulas e adultos e quantitativa de plântulas aumentaram
de forma significativa em áreas de platô. Essas áreas mais
planas estão mais expostas à ação do vento que causa a
queda das árvores e conseqüente formação de pequenas
clareiras, formando um gradiente de luminosidade, provavel-
mente criando novos e diferentes nichos e favorecendo a co-
existência entre as espécies (Kahn & Castro, 1985; Kahn,
1986; Gale, 2000; Brokaw & Busing, 2000). Outro fator
que pode estar favorecendo um aumento nas mudanças na
composição de espécies é o tipo de solo encontrado no platô
que é mais fértil que o solo nas regiões de baixio e de in-
clinação (Vormisto et al., , 2004; Costa et al., , 2008), onde
a lixiviação de nutrientes nos horizontes superficiais é mais
intensa e constante. Uma vez que as condições de solo são
boas em áreas de platô, competição por espaço talvez passa
a ser importante, entretanto experimentos ainda precisam
ser realizados para investigar essa possibilidade.

CONCLUSÃO

A distribuição e abundância desse grupo de nove espécies
de palmeiras, de relativamente baixa densidade ecológica,
na floresta de terra firme na Reserva Ducke estão rela-
cionadas aos gradientes topográficos, confirmando resulta-
dos anteriores para comunidades de palmeiras na mesma
área. A variação na composição das espécies nos diferentes
ńıveis topográficos provavelmente ocorre devido a diferentes
respostas das espécies a variação na heterogeneidade am-
biental da floresta, produzida pela variação espacial na
abundância de componentes de estrutura da floresta. Den-
tro desse cenário de ambiente complexo, o gradiente to-
pográfico certamente contribui e possibilita a existência de
diferentes nichos ecológicos, favorecendo a coexistência en-
tre as espécies, não só de palmeiras, mas também de outros
organismos incluindo outros grupos de plantas, invertebra-
dos e vertebrados (Oliveira et al., , 2008).
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firme na região do rio Urucu - AM, Brasil. Acta Amazonica
32(4):555 - 569, 2002.

Mcccune, B. & Mefford, M. J. PC - ORD.Multivariate Anal-
ysis of Ecological Data, Version 4.25, MjM Software Design.
Gleneden Beach, Oregon, 1999, 237p.
Moraes, M. R. Diversity and distribution of palms in Bo-
livia. Principies 40 (2): 75 - 85, 1996.
Oliveira, M. L.; Baccaro, F. B.; Braga - Neto, R. & Mag-
nusson, W. E. Reserva Ducke: A biodiversidade amazônica
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