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(VITACEAE) NAS ESTAÇÕES SECA E CHUVOSA NA CAATINGA CEARENSE

I. O. Barros

A. A. Soares

Universidade Federal do Ceará, Centro de Ciências, Departamento de Biologia, Bloco 906, Laboratório de Anatomia e
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INTRODUÇÃO

Em regiões áridas e semi - áridas flutuações na disponi-
bilidade de água, decorrentes de pulsos chuvosos separados
por peŕıodos secos variáveis, limitam a produtividade e con-
trolam vários processos ecológicos (22). Nestes ambientes,
ocorre grande variação sazonal na quantidade e distribuição
das chuvas, e a água pode ser considerada um recurso lim-
itante (12). No semi - árido do Nordeste brasileiro, a veg-
etação é denominada caatinga e a produção de folhas e flores
é dependente das chuvas (2). Neste ambiente, as espécies
vegetais estão submetidas a ı́ndices pluviométricos baixos e
irregulares e altas temperaturas que, conjuntamente, acar-
retam estresse h́ıdrico. Presume - se que tais condições
ambientais influenciem caracteŕısticas e adaptações destas
plantas. De acordo com Fanh e Cutler (11), a sobrevivência
em locais áridos e semi - áridos depende de uma combinação
de fatores morfológicos, anatômicos e fisiológicos. Entre
as espécies vegetais, algumas completam todo o ciclo vi-
tal enquanto há água dispońıvel, outras reduzem as perdas
de água a um mı́nimo (como as suculentas e esclerófilas)
ou, ainda, obtém água suficiente mediante sistemas sub-
terrâneos profundos (19).

Cissus gongylodes (Vitaceae) é uma trepadeira com gav-
inhas encontrada no semi - árido cearense. Durante o
peŕıodo seco, esta perde as folhas e partes do seu caule mor-
rem. Quando se iniciam as chuvas, os fragmentos que per-
manecem vivos rebrotam gerando novos indiv́ıduos. Desta
maneira, espera - se que os caules de C. gongylodes apre-
sentem caracteŕısticas morfonatômicas relacionadas à sua
capacidade de sobreviver durante a época seca e rebrotar
na chuvosa.

Buscando contribuir para a compreensão da biologia das
espécies ocorrentes no semi - árido nordestino e das re-
spostas das plantas a este ambiente, foi realizado um es-
tudo morfológico e anatômico comparando caules de Cissus
gongylodes na estação chuvosa e seca na caatinga cearense.

OBJETIVOS

Este estudo tem como objetivos descrever e comparar a
anatomia do caule de Cissus gongylodes dos indiv́ıduos co-
letados na caatinga no peŕıodo chuvoso e seco relacionando
suas caracteŕısticas morfoanatômicas às condições ambien-
tais ocorrentes na caatinga.

MATERIAL E MÉTODOS

Caules de Cissus gongylodes (Baker) Planch. foram coleta-
dos na Reserva Particular do Patrimônio Natural Serra das
Almas no munićıpio de Crateús, Ceará. As coletas ocor-
reram em agosto de 2004 e outubro de 2006 (peŕıodo seco)
e em março de 2004 e abril de 2005 (peŕıodo chuvoso). O
material botânico foi depositado no Herbário Prisco Bezerra
da Universidade Federal do Ceará (exsicata nº 33627).

Fragmentos de caule foram fixados em FAA 50% (14) e pos-
teriormente submetidos à desidratação em série etanólica
crescente e à infiltração e inclusão em historresina (Le-
ica). As secções, com 5 µm de espessura, foram obtidas
em micrótomo automático (Leica) e coradas com azul de
toluidina 0,12% em bórax 5% e fucsina básica 0,05 % se-
gundo metodologia descrita por Junqueira (15) e azul de as-
tra e safranina 9:1 de acordo com Bukatsch (6). As lâminas
foram montadas em resina sintética (entellan), observadas e
fotografadas em microscópio óptico Jenalumar e Olympus.
Partes dos caules maduros foram maceradas utilizando -
se ácido ńıtrico (20). O material dissociado assim obtido
foi corado com azul de toluidina e observado em lâminas
semipermanentes.

Em secções à mão livre dos diferentes segmentos de caules
foram realizados testes para substâncias pécticas com ver-
melho de rutênio, para amido com lugol, para liṕıdios com
Sudan IV e para compostos fenólicos com cloreto férrico
10% (14). Na identificação de carboidratos totais utilizou -
se PAS (13).
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RESULTADOS

O caule jovem de Cissus gongylodes é verde ou avermelhado,
pentagonal devido às suas cinco expansões laterais e possui
nós e entrenós pronunciados. É levemente suculento e lib-
era mucilagem quando cortado. Por sua grande capacidade
de embeber água, assume - se que as mucilagens atuam
na economia de água nas plantas (11). Os caules de três
espécies de Cissus estudadas por Angeles e León - Gómez
(3) liberam abundante mucilagem quando feridos. Ainda se-
gundo os autores, a capacidade das plantas de estocar água
na mucilagem pode explicar o fato de que estas espécies são
encontradas em espaços abertos, expostas à alta radiação
solar e à rápida desidratação.
Durante o peŕıodo chuvoso, o caule de C. gongylodes porta
folhas opostas às gavinhas, as quais morrem, juntamente
com partes do caule, quando cessam as chuvas. Os pedaços
do caule que se mantêm vivos caem no solo ou per-
manecem pendurados na árvore suporte. No peŕıodo chu-
voso seguinte, estes fragmentos formam novas partes aéreas
em uma das extremidades e ráızes na outra. Desta maneira,
estes pedaços de caule que sobrevivem ao peŕıodo seco fun-
cionam como unidades de propagação vegetativa. Este
tipo de reprodução é extremamente importante em muitas
espécies de lianas. Elas podem regenerar - se como rebentos
vegetativos das ráızes ou caules cáıdos de indiv́ıduos estab-
elecidos. Na caatinga, a reprodução assexuada é discutida
como uma estratégia que permite a colonização rápida do
habitat na estação chuvosa e a manutenção da freqüência
de certos alelos e do tamanho das populações em anos com
estiagem durante o peŕıodo chuvoso (4).
O caule jovem possui epiderme uniestratificada, coberta por
uma fina cut́ıcula. Os estômatos possuem cristas, câmara
subestomática reduzida e situam - se ao mesmo ńıvel das
demais células epidérmicas. Estas podem conter pigmentos
antociânicos. Estão presentes ainda tricomas glandulares
captados e tectores.
Subjacente à epiderme encontram - se diversas camadas de
parênquima clorofiliano e, na região das expansões laterais,
observa - se colênquima angular com cerca de 6 camadas de
células. Ainda no córtex, logo abaixo da epiderme e também
junto ao floema, estão presentes idioblastos isolados, aos
pares ou em séries contendo mucilagem e drusas. São encon-
trados também idioblastos geralmente alongados contendo
mucilagem e ráfides, estes são mais freqüentes e dispersos
pelo córtex. As ráfides de C. gongylodes são cristais alonga-
dos e direcionais, com uma forma de forquilha em uma das
extremidades e cisel na extremidade oposta, caracteŕıstica
citada por vários autores em Vitis (5, 7, 23).
O cilindro vascular é formado por vários feixes colaterais.
Uma bainha amiĺıfera descont́ınua pode ser observada junto
às fibras do floema. Estas fibras possuem núcleo bem viśıvel,
paredes ricas em substâncias pécticas, são septadas e organi-
zam - se em feixes externos aos pólos do floema. Fibras vivas
com função de armazenar material de reserva são apontadas
por Fahn e Cutler (11), como caracteŕıstica encontrada em
plantas de desertos. Em Vitis, as fibras septadas são células
vivas envolvidas com estoque de amido (10).
Algumas células com compostos fenólicos são encontradas
no floema. O xilema primário endarco é formado por el-
ementos de vaso do protoxilema anelados ou espiralados e

do metaxilema escalariformes ou pontoados com placas de
perfuração simples, levemente inclinadas. Alguns elementos
de vaso do metaxilema são geminados.

A medula é bem desenvolvida com grandes células paren-
quimáticas que podem apresentar amido. Os vacúolos ocu-
pam quase todo o volume celular, o que fica evidente pela
localização periférica dos amiloplastos e núcleos. Idioblastos
com cristais e mucilagem, cavidades com mucilagem e pe-
quenos espaços intercelulares são também observados nesta
região. Alquini et al., ,

(1) descrevem cavidades secretoras em quatro espécies de
Cissus.

No caule mais velho, a periderme substitui a epiderme e
se forma logo abaixo desta, no parênquima clorofiliano. À
medida que o felogênio se instala e inicia a formação da
periderme, a epiderme é empurrada e ao final do processo
descartada.

Resqúıcios de colênquima, principalmente nos ângulos do
caule, ocorrem no córtex. As células das camadas mais
externas do córtex contêm cloroplastos e ocorrem várias
drusas nesta região.

Após a instalação do câmbio ocorre, inicialmente, a
formação de xilema secundário. No floema parece ocorrer
o seguinte padrão ćıclico: formação de floema pelo câmbio
que empurra o floema primário, tornando - o inativo, esse
floema recém - formado permanece ativo por algum tempo
e, posteriormente, é também substitúıdo por novo floema
originado a partir do câmbio. As fibras floemáticas em algu-
mas regiões são formadas por dois ou mais grupos distintos,
separados por floema. No corte longitudinal as drusas ficam
dispostas em fileiras, formando séries cristaĺıferas, próximas
às fibras floemáticas. Entre um grupo de fibras do floema e
outro ocorrem várias células com compostos fenólicos.

Os raios parenquimáticos são largos, plurisseriados com
aspecto de leque e terminam em cavidades ou idioblas-
tos quando encontram o córtex. Neles são encontrados,
em grande quantidade, idioblastos contendo mucilagem e
cristais. Em sua maioria, apresentam ráfides, mas alguns,
especialmente nas proximidades dos elementos de vaso,
contêm drusas.

O xilema secundário é amplo e apresenta a seguinte orga-
nização: um grupo de elementos recém - formados (de difer-
entes diâmetros) próximos ao câmbio, grande quantidade de
parênquima com poucos elementos dispersos e um elemento
de vaso em cada pólo (provavelmente o primeiro formado)
em contato com as fibras que delimitam a medula. Estas
fibras podem apresentar amido em seu interior e ocorrem
em grande número. Os elementos de vaso são pontoados
com placas de perfuração simples e podem ser geminados.
Alguns apresentam gomose e outros tiloses. Os tilos po-
dem conter amido e cristais. Scheckler e Galtier (21), afir-
maram que as tiloses são formadas principalmente durante
o peŕıodo de dormência e podem ser um importante mecan-
ismo de preservação da tensão do tecido relacionado com
episódios erráticos, ou talvez recorrentes, de estresse h́ıdrico
e dormência.

Delimitando a medula e separando o xilema primário do
secundário ocorre uma faixa cont́ınua de fibras. Estas fi-
bras possuem núcleo e paredes secundárias não muito espes-
sas, são septadas e podem acumular amido e/ou compostos
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fenólicos em seu interior. Na região da medula, já próxima
aos feixes vasculares, são visualizadas células contendo com-
postos fenólicos. A medula no caule maduro é reduzida, com
aspecto comprimido e algumas células rompidas.

Comparativamente a caracteŕıstica mais marcante entre os
caules coletados no peŕıodo chuvoso e seco foi a variação
sazonal no acúmulo de amido. A energia excedente do
metabolismo é armazenada na forma de amido que é uti-
lizado durante o peŕıodo seco na manutenção vital e para
formar novas folhas e caules jovens fotossintetizantes no
ińıcio da época chuvosa até que o indiv́ıduo consiga resta-
belecer as taxas fotossintéticas necessárias para suprir os
gastos metabólicos. Possivelmente ocorre diminuição no
metabolismo de Cissus gongylodes durante o peŕıodo seco
na caatinga comparável à dormência apresentada por Vi-
tis vinifera durante o inverno nas regiões temperadas (8).
De acordo com a autora, as plantas apresentam grandes
quantidades de amido no parênquima, nas fibras septadas,
e raios do xilema e floema antes da quebra de dormência.
O primeiro sinal da remoção do amido aparece quando o
câmbio se torna ativo e a depleção desta reserva continua à
medida que o floema é reativado e novos tecidos são forma-
dos.

Os caules no peŕıodo seco são esbranquiçados, mas ao
serem molhados tornam - se verdes. Nas regiões mais
externas do parênquima cortical, inclusive nos indiv́ıduos
maduros, ocorrem cloroplastos. Esta caracteŕıstica sugere
a ocorrência de fotosśıntese nos caules mesmo quando estes
não apresentam folhas. Caules fotoassimilantes podem ser
considerados como um pico evolucionário das plantas que
possuem área foliar diminúıda ou não possuem área foliar
em consequência de condições xéricas (16).

A reserva de água em C. gongylodes provavelmente se en-
contra associada à mucilagem, facilmente observada quando
a planta é cortada, e à própria reserva de amido. De
acordo com Esau (9), as células que apresentam substâncias
ergásticas de reserva, como o amido, possuem alto conteúdo
h́ıdrico. Segundo Proctor e Tuba (18) a água pode ser ar-
mazenada em várias partes do sistema planta/solo, prote-
gendo o organismo contra rápidas mudanças na disponi-
bilidade h́ıdrica no ambiente. Alguns dos maiores gru-
pos de plantas dependem de soluções alternativas para re-
alizar fotosśıntese e crescer quando a água está dispońıvel
e quando não, suspender ou reduzir o metabolismo até que
as condições favoráveis retornem (18). Parece ser esta a
estratégia utilizada pela espécie em questão.

CONCLUSÃO

A partir dos resultados obtidos é posśıvel afirmar que C.
gongylodes possui caracteŕısticas que variam em resposta
à sazonalidade da caatinga, armazena reserva nutritiva e
h́ıdrica e possui estratégia de propagação vegetativa que
permite a sua sobrevivência e a colonização do ambiente.
As modificações morfológicas mais evidentes são a perda de
folhas e a morte de partes do caule em decorrência do es-
tresse h́ıdrico. A caracteŕıstica anatômica diretamente rela-
cionada à sazonalidade da caatinga é a variação ćıclica da
reserva de amido no caule. Este carboidrato é armazenado
no peŕıodo chuvoso e consumido no decorrer do peŕıodo seco

e ińıcio do chuvoso seguinte quando ocorre a brotação com
formação de novos tecidos.
Agradecimento a FUNCAP.
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nal, 18(3): 215 - 228.
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