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INTRODUÇÃO

Na região do Cerrado, embora predominem as fitofisiono-
mias de solos bem drenados, ocorrem também áreas úmidas
como as matas de galeria inundáveis, os campos úmidos e
as veredas. As veredas são comunidades hidrófilas formadas
por dois estratos: um herbáceo - graminoso cont́ınuo, que
ocupa a maior parte da área, e outro arbóreo - arbustivo com
predominância de indiv́ıduos da palmeira arbórea Mauritia
flexuosa, com dossel entre 5% e 10% (Ribeiro & Walter,
2008).

A Mauritia flexuosa, conhecida popularmente como buriti,
é uma palmeira definidora dos ambientes de vereda, tanto
pela importância ecológica quanto pela alta densidade em
comparação com as poucas espécies arbóreas que ali ocor-
rem.

Essa espécie de palmeira serve como fonte de alimento e
como local de abrigo e de reprodução para diversos elemen-
tos da fauna, podendo ser considerada como uma espécie -
chave no ambiente de veredas.

Além da importância ecológica esta espécie possui um
grande potencial de uso como fonte alternativa de renda
para comunidades rurais, sendo já explorado de forma extra-
tivista em algumas regiões. Consequentemente, nos últimos
anos tem crescido o número de pesquisas envolvendo a Mau-
ritia flexuosa. Entretanto, existem poucos estudos sobre a
estrutura de populações desta palmeira. As estruturas das
populações de plantas resultam da ação de fatores bióticos
e abióticos sobre os indiv́ıduos ao longo de suas gerações,
interferindo no seu arranjo espacial e nas suas estruturas
etária e genética (Hutchings, 1997). O estudo da estrutura
etária de populações fornece informações sobre a capacidade
de regeneração e a ocorrência de perturbações em determi-
nado local (Harper, 1977).

OBJETIVOS

O objetivo deste estudo é avaliar a estrutura etária de

populações de Mauritia flexuosa em veredas conservada e
antropizadas, visando subsidiar programas de manejo e de
conservação.

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi realizado em três áreas de vereda, sendo uma
conservada e duas antropizadas, situadas no munićıpio de
Bela Vista de Goiás, Goiás. O munićıpio está localizado
na Microrregião de Goiânia, a qual pertence à Mesorregião
do Centro Goiano. Estas veredas fazem parte da vegetação
ripária do Córrego Arapuca, na Bacia do Paranáıba.

O clima da região, segundo a classificação de Köppen, é
do tipo Aw, megatérmico, com chuvas de verão e estação
relativamente seca no inverno. Os valores da temperatura
média variam entre 19ºC e 28ºC e a pluviosidade média é
inferior a 2000 mm/ano.

Foi considerada conservada (17º00’29”S e 48º47’13”W) a
vereda que apresentava vegetação nativa no seu entorno
superior a 50 m de largura, conforme determina a Lei
nº: 7.803, de 18 de julho de 1983 (Brasil, 1992). As
veredas com vegetação nativa ausente ou inferior a 50 m
no seu entorno foram denominadas antropizadas, sendo que
neste estudo uma das veredas está delimitada por lavoura
(17º00’63,0”S e 48º47’33,3”W) e outra por pastagem, a
qual se encontra cercada, não havendo acesso de ani-
mais domésticos (17º01’27”S e 48º48’05”W). Entre as duas
veredas antropizadas, a de lavoura é a que apresenta uma
intensidade maior de perturbação, haja vista que na ex-
tensão da área de estudo foram constrúıdas quatro peque-
nas represas e após estas terem sido desativadas, o relevo
ficou irregular. Além disso, esta vereda não está isolada da
área de lavoura, apresentando sinais de entrada de animais
domésticos, principalmente porcos e bovinos.

As coletas foram realizadas em dois dias, sendo uma re-
alizada em maio de 2008 e a outra em fevereiro de 2009.
Foram coletados dados de altura de 300 indiv́ıduos de Mau-
ritia flexuosa, desde plântulas até adultos, sendo que em
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cada vereda foram amostrados 100 indiv́ıduos. A área foi
selecionada aleatoriamente dentro das veredas e as plantas
foram medidas até se atingir o número estabelecido. A al-
tura das plantas adultas foi obtida por projeção de triângulo
retângulo medindo - se as distâncias da árvore até uma haste
de referência e desta até o observador. As medidas das al-
turas das plantas de cada vereda foram divididas em dez
intervalos de classe, igualmente espaçados, que foram uti-
lizados na construção de histogramas para facilitar a inter-
pretação.

Os dados foram analisados utilizando - se a distribuição em
classes de altura e o cálculo do Quociente de De Liocourt
(Meyer, 1952). O Quociente “q” de De Liocourt é obtido
pela divisão do número de indiv́ıduos da classe de altura
pelo número de indiv́ıduos da classe posterior. Algebrica-
mente pode ser estimado pela linearização da função Yi =
Ke - aXi , ou seja, ln Yi = K - aXi, sendo Yi a freqüência
de indiv́ıduos na classe i e Xi o valor central da classe. O
Quociente de De Liocourt é obtido por e - aw, sendo w o
valor da amplitude de classe (Murphy & Farrar, 1981).

Para estimar as taxas de mortalidade e esperança de vida
foram utilizadas tabelas de vida baseadas nas classes de
altura das populações de Mauritia flexuosa. Para a elab-
oração das tabelas de vida determinaram - se os valores de
número de sobreviventes (Lx), número de indiv́ıduos mortos
(dx), estrutura etária (Ex) e esperança de vida (ex), onde
Ex = [Lx + (Lx+1)]/2 e ex = Tx/Lx, baseando - se em
Silveira Neto et al., (1976).

RESULTADOS

Nas veredas estudadas a maioria dos indiv́ıduos adultos de
Mauritia flexuosa encontra - se distribúıda na região mais
úmida, denominada de região de fundo, formando um alin-
hamento onde o canal de drenagem está se definindo. Em es-
tudo realizado por Cardoso et al., (2002) 95% dos indiv́ıduos
de buritis (jovens e adultos) foram encontrados no fundo da
vereda. Acredita - se que o predomı́nio de adultos nesta
região, além da preferência por um solo hidromórfico para
germinação das sementes (Cymerys et al., 005), seja devido
à incidência de fogo nas veredas ao longo dos tempos, elim-
inando o desenvolvimento de adultos nas regiões de borda
e meio. Observa - se que nestas últimas regiões existem
apenas plântulas e ou jovens desta palmeira, os quais se
estabeleceram depois da passagem do fogo, e foram verifi-
cados sinais de fogo em alguns buritizeiros. Mesmo sendo
as veredas ambientes úmidos, em anos com estação seca
mais intensa o fogo pode se alastrar devido ao predomı́nio
de espécies de Poaceae e Cyperaceae que compõem a maior
parte do estrato herbáceo.

As alturas dos buritis da vereda conservada variaram de
0,15 m a 22,20 m e na vereda circundada por pastagem elas
variaram de 0,13 m a 15,75 m. Nestas duas veredas, houve
uma maior ocorrência de indiv́ıduos jovens no intervalo de
classe de altura menor que 2,5 m, estando neste intervalo
de classe 51% (n=51) dos indiv́ıduos amostrados na vereda
conservada e 49% (n=49) dos amostrados na vereda cir-
cundada por pastagem. A elevada produção de frutos por
Mauritia flexuosa garante a manutenção de um banco de
plântulas e o conseqüente recrutamento destas aos estádios

adultos, sendo o grande número de indiv́ıduos jovens uma
estratégia adaptativa importante para a continuidade tem-
poral da espécie no local. Segundo Paula - Fernandes (2001)
uma palmeira feminina de buriti produz de um a nove ca-
chos e, cada cacho, de 600 a 1.200 frutos. Além disso, veri-
fica - se um maior número de indiv́ıduos mortos nos estádios
mais jovens (Cardoso et al., 002) o que é corroborado pela
grande queda no número de indiv́ıduos da primeira classe
de altura para a segunda nestas duas veredas.

Nas três veredas estudadas, houve uma maior proporção de
indiv́ıduos mortos de Mauritia flexuosa no menor intervalo
de classe de altura, com a maior expectativa de vida no in-
tervalo de classe de altura entre 5 e 7 m para as veredas con-
servada (ex=7,29) e circundada por pastagem (ex=13,55).
A população da vereda circundada por lavoura apresentou
maior expectativa de vida (ex=12,24) no intervalo de classe
de altura entre 2,5 a 5 m. A maioria das populações de
espécies tropicais tem a mortalidade concentrada nas classes
menores (Solbrig, 1981) e as causas podem ser a herbivoria
ou a incidência de doenças e a competição entre plântulas
ou entre plântulas e indiv́ıduos adultos (Howe, 1990). No
caso de Mauritia flexuosa, além destes fatores, existe outro
bastante espećıfico que é provocado pelo impacto mecânico
da queda de folhas de indiv́ıduos adultos, as quais apresen-
tam grandes bainhas e podem causar a mortalidade entre
plântulas sob a planta - mãe (Cardoso et al., 002).

Os valores do coeficiente “q” para as diferentes classes de al-
tura para a população de Mauritia flexuosa na vereda con-
servada foram: 0,22; 2,0; 1,12; 0,55; 0,60; 0,33 e 1,00. O
coeficiente médio estimado por regressão foi de 1,53. Em-
bora haja grande variação de “q” entre as classes há uma
tendência para o padrão “J invertido” esperado em pop-
ulações equilibradas para esta população, a qual apresen-
tou R2 na ordem de 0,827. O padrão “J invertido”, com
um número maior de indiv́ıduos distribúıdos em classes
de tamanho menores com progressiva queda nas classes
maiores, é o mais comum em espécies arbóreas tropicais e
indica que a maioria das plantas está na fase inicial de esta-
belecimento e que a população é capaz de se auto - regenerar
(Aquino et al., 007).

Na vereda circundada por pastagem os valores do coeficiente
“q” para as diferentes classes de altura para a população de
Mauritia flexuosa foram: 0,18; 0,33; 1,67; 3,4; 0,71 e 0,42 e
o coeficiente médio estimado por regressão foi de 1,18. Esses
resultados indicam uma distribuição não - balanceada para
a população, o que é corroborado pelo baixo valor de R2
na ordem de 0,140, demonstrando uma baixa tendência ao
padrão “J invertido” esperado para uma população equili-
brada. Embora o histograma de distribuição de altura não
obedeça ao padrão esperado para populações equilibradas,
a vereda apresenta boa possibilidade de recuperação dev-
ido à grande quantidade de indiv́ıduos na primeira classe
de altura. A carência ou ausência de indiv́ıduos nas classes
maiores de tamanho pode indicar uma grande perturbação
antrópica no passado (Carvalho et al., 007). A vereda cir-
cundada por pastagem foi cercada há poucos anos, segundo
o proprietário da fazenda onde está localizada esta área de
estudo.

As alturas dos buritis da vereda circundada por lavoura
variaram de 0,15 m a 27,20 m. Esta população de buritis
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apresentou um maior número de indiv́ıduos com alturas nas
classes intermediárias e não nas menores classes de altura.
Embora a primeira classe de altura tenha o maior número
de indiv́ıduos, a diferença no valor é pequena para o número
de indiv́ıduos encontrados nas classes intermediárias. Esta
população de buritis é mais madura e apresenta um grande
número de indiv́ıduos em estádio avançado de reprodução,
diferindo da situação encontrada nas outras veredas, as
quais apresentam populações predominantemente jovens.

A população de buritis da vereda circundada por lavoura
apresentou os seguintes valores do coeficiente “q” para as
diferentes classes de altura: 0,26; 1,17; 2,29; 1,06; 0,76;
0,85; 0,18; 2,00 e 0,25. O coeficiente médio estimado
por regressão foi de 1,26 e esses resultados indicam uma
distribuição não balanceada para a população. A curva
ajustada pelo modelo de regressão sugere que essa pop-
ulação tem uma maior tendência ao padrão “J invertido”,
com R2 na ordem de 0,495, do que a vereda circundada
por pastagem (R2=0,140). Entretanto, a situação para
esta população indica que o recrutamento está abaixo do
esperado na primeira classe de altura, evidenciando que
poderá haver uma redução na densidade desta espécie. O
modelo de distribuição “J invertido” sugere que existe um
balanço entre mortalidade e o recrutamento de indiv́ıduos
nas populações em equiĺıbrio. Para uma população estar
em equiĺıbrio são necessárias uma grande produção de se-
mentes, germinação satisfatória e taxa de mortalidade de-
crescente nas idades mais avançadas (Daubernmire, 1968).
Pode - se inferir que o baixo valor de indiv́ıduos jovens, em
comparação com o encontrado nas outras duas veredas, seja
devido ao intenso pastejo e pisoteio dos animais domésticos
e à irregularidade no relevo ocasionada pela construção de
pequenas represas no local. Essas represas acumulam água,
principalmente na época chuvosa, permitindo o estabeleci-
mento apenas de plantas aquáticas.

Uma distribuição de altura de indiv́ıduos de Mauritia flex-
uosa, fora do padrão “J invertido”, foi obtida no levan-
tamento realizado em uma floresta de várzea, na Ilha do
Combu, em Belém, Pará, por Jardim et al., (2007). Nesta
floresta de várzea a maior parte das alturas encontradas foi
intermediária: 43,33% (n=13) dos indiv́ıduos distribúıdos
no intervalo de classe de 5,1 m a 10,0 m e 36,67% (n=11) no
de 10,1 m a 20,0 m, num total de 30 indiv́ıduos amostrados.
Esse padrão também se manteve para a maioria das outras
espécies de palmeiras amostradas naquele estudo, levando
os pesquisadores a inferirem que a reprodução assexuada
por rebrotamento tem sido a estratégia mais comum para
diferentes espécies de palmeiras.

Em florestas nativas, quando a razão do coeficiente “q” é
constante significa que existe equiĺıbrio entre mortalidade e
crescimento. Quando isso ocorre por um longo peŕıodo pode
- se dizer que a estrutura da floresta está balanceada ou es-
tabilizada e nesse caso ocorre um número proporcional de
árvores em cada classe de altura. A distribuição da altura
em formações florestais pode ser muitas vezes errática ou
descont́ınua, não seguindo realmente uma forma “J inver-
tida” e muito menos sendo balanceada, evidenciando que na
prática, a maioria das florestas irregulares não apresenta dis-
tribuição balanceada, mas sim, tendência a convergir para
esse padrão. Felfili e Silva Junior (1988) verificaram que o

cerrado sentido restrito apresenta tal comportamento, não
apresentando uma razão absolutamente constante e pos-
suindo uma estrutura irregular equilibrada.

CONCLUSÃO

Nas três veredas estudadas houve uma maior taxa de mor-
talidade dos indiv́ıduos de Mauritia flexuosa no menor in-
tervalo de classe de altura, com a maior expectativa de vida
no intervalo de classe de altura entre 5 e 7 m para as pop-
ulações das veredas conservada e circundada por pastagem
e entre 2,5 e 5 m para a população da vereda circundada
por lavoura.

Pode - se inferir que as diferenças encontradas entre as
veredas amostradas quanto à distribuição de frequência em
classes de altura para as populações de Mauritia flexuosa
devem - se aos diferentes graus de perturbação. A estrutura
da população de Mauritia flexuosa nas veredas conservada
e circundada por pastagem apresentou quase metade de in-
div́ıduos jovens e, proporcionalmente, poucos intermediários
e adultos. Já a população da vereda circundada por lavoura,
a qual apresenta maior perturbação, teve a maior parte da
população constitúıda por indiv́ıduos intermediários.

Entre as veredas antropizadas e a conservada a população
de Mauritia flexuosa mais equilibrada é a da conservada,
pois esta apresentou o maior valor do ı́ndice de De Liocurt
e um padrão mais próximo do esperado para populações
equilibradas, “J invertido” com grande quantidade de plan-
tas jovens. A população de Mauritia flexuosa da vereda
circundada por pastagem não está bem equilibrada. Entre-
tanto, pode - se inferir que esta população se encontra em
recuperação devido à grande quantidade de plantas jovens
na primeira classe de altura. Já a vereda circundada por
lavoura apresenta poucas plantas jovens para o restabeleci-
mento da população. Isso decorre do fato dessa vereda ap-
resentar caracteŕısticas de uma maior perturbação em con-
seqüência da ausência de práticas conservacionistas, como
o não isolamento da área, impedindo o acesso de animais
domésticos, e a construção de pequenas represas, compro-
metendo o estabelecimento das espécies vegetais de veredas.
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de populações de espécies lenhosas de Cerrado, Balsas,
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