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INTRODUÇÃO

As pteridófitas são plantas muito dependentes de condições
climáticas presentes na Floresta Atlântica, como umidade
relativa do ar elevada e temperaturas amenas. Este grupo
é constitúıdo por cerca de 12000 espécies, das quais dois
terços são encontrados nas regiões tropicais. Nas Américas,
ocorrem cerca de 3250 espécies, das quais cerca de 1200 po-
dem ser encontradas no Brasil (Windisch 1992). O grupo
das pteridófitas, após estudos genéticos, foi dividido em
Monilófitas e Licófitas, que constituem as plantas vasculares
sem sementes, que se destacam como um dos primeiros gru-
pos a conquistar o ambiente terrestre, devido à presença de
um sistema vascular para a condução de água e nutrientes
(Barros et al., 002).

Constituem um grupo de plantas bastante importante e
com aspectos ecológicos bem diversificados. Elas apresen-
tam uma gama de adaptações, incluindo plantas terŕıcolas,
eṕıfitas, hemieṕıfitas, ruṕıcolas, aquáticas, escandentes, var-
iando desde plantas minúsculas com alguns miĺımetros de
comprimento até formas arborescentes atingindo 20m de al-
tura. A isto deve - se acrescentar adaptações para sobre-
vivência a peŕıodos secos, excessivamente frios, queimadas,
inundações, ambientes salinos, ácidos e básicos (Lehn et al.,
002; Ranal, 1995a). Cada uma destas situações espećıficas
requer caracteŕısticas morfológicas, anatômicas e fisiológicas
adequadas (Windisch, 1992).

A maioria dos estudos fenológicos tem sido feitos com an-
giospermas, principalmente com árvores e arbustos (Bul-
lock & Solis - Magallanes 1990, Croat 1978, Frankie et al.,
1974, Hopkins 1970, Lieberman 1982, Opler et al., 1980,
Williams - Linera 1999), que apresentam consideráveis taxas
de crescimento e geralmente possuem flores viśıveis. A
produção de esporos nas plantas vasculares sem sementes
é, em geral, não viśıvel e alguns autores (Croxdale 1976,
Seiler 1981) registraram baixas taxas de crescimento. Entre-

tanto, muitas dessas plantas crescem rapidamente (Bittner
& Breckle 1995, Sharpe 1997) e todas são independentes
de polinizadores para reprodução e vetores animais para
sua dispersão, então, os fatores abióticos representam uma
pressão seletiva importante na determinação dos padrões
sazonais fenológicos (Wagner & Gómez 1983).

Nos estudos fenológicos realizados com pteridófitas a maio-
ria das populações encontra - se em regiões temperadas com
clima fortemente sazonal. Já nas regiões tropicais os estudos
provêm predominantemente de florestas úmidas, onde elas
são mais diversas (Mehltreter 1995), e envolvem principal-
mente pteridófitas arborescentes. Nos trópicos, o conhec-
imento dos efeitos das mudanças sazonais ocorrentes nas
plantas tem sido considerado essencial para o estudo da
ecologia, dinâmica e evolução dos ecossistemas (Fournier
1976).

A fenologia é o estudo de eventos biológicos repetitivos e,
das causas de sua ocorrência, em relação às forças seletivas
bióticas e abióticas, e da sua inter - relação entre as feno-
fases, dentro de uma mesma ou várias espécies (Morellato,
1990). Considerando este fato, podemos utilizar a fenolo-
gia como um dos recursos essenciais para este tipo de es-
tudo. A observação fenológica, obtida de forma sistemática,
reúne informações sobre o peŕıodo de crescimento, o peŕıodo
de reprodução e a disponibilidade de recursos alimentares
(Morellato & Leitão - Filho, 1992), que podem estar asso-
ciados a mudanças na qualidade e abundância de recursos,
como luz e água (Morellato, 1990).

Estudos fenológicos com monilófitas são bastante restritos,
podendo ser destacados para a região tropical os trabalhos
de Ortega (1984), para a Venezuela; de Dias Filha (1989),
Silva (1989), Souza et al., (2007) para o estado de Pernam-
buco, Ranal (1995), para uma Mata Semidećıdua do estado
de São Paulo e Mehltreter (2006), para o México.

No trabalho de Souza et al., (2007) foi constatado que
uma população de <i >Anemia tomentosa </i > var.
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<i >anthriscifolia </i > (Schrad.) Mickel em Floresta
Semidećıdua, apresentou um comportamento de desseca-
mento bastante evidente, quando no peŕıodo de estiagem
(setembro de 2002 a abril de 2003), apresentando gemas
de renovação de rizoma e frondes logo após o ińıcio do
peŕıodo chuvoso (março a agosto de 2003), dessa forma ocor-
rendo um crescimento populacional significativo, inclusive
surgindo frondes férteis, no entanto, não visualizados ga-
metófitos (fase alternante destas plantas). A reprodução
desta espécie, neste tipo de floresta sendo portanto apenas
vegetativo. Esta evidência nos levando a realizar uma nova
pesquisa com espécies de Monilofita diferentes, em outra
área de Floresta Semidećıdua para observação do compor-
tamento das populações. Levando em consideração que não
há registros em literatura a este respeito.

OBJETIVOS

O presente trabalho teve como objetivo verificar a fenolo-
gia de Adiantum deflectens ocorrente em Mata Semidećıdua
no munićıpio de Aliança, Pernambuco, durante os peŕıodos
seco e chuvoso.

MATERIAL E MÉTODOS

Caracterização da área de estudo

O estado de Pernambuco situa - se na região Nordeste do
Brasil e sua vegetação encontra - se dividida em quatro
zonas fitogeográficas: Litoral, Mata, Caatinga e Savanas.
Devido à sua maior extensão no sentido leste - oeste, o
Estado apresenta ampla diversidade de formações vegeta-
cionais o que reflete considerável diversidade de sua flora, in-
cluindo a pteridoflora (Andrade - Lima, 1961; Barros, 1997).
O tipo vegetacional conhecido como Mata Seca (Floresta
Estacional Caducifólia Costeira), é caracterizado por apre-
sentar um estrato arbóreo semidećıduo durante os meses
mais secos do ano (Andrade - Lima, 1961).

O munićıpio de Aliança está localizado na Zona da Mata e
microrregião da Mata Setentrional de Pernambuco; possui
265,3 Km2. A vegetação é formada por Florestas Dećıduas
e Semidećıduas. O clima é do tipo tropical chuvoso com
verão seco, a estação chuvosa inicia em janeiro/fevereiro
com término em setembro/outubro, a pluviosidade média
é de 900mm por ano. Os solos podem ser planossolos,
podzólicos ou litólicos (Beltrão et al., 005). A Mata do En-
genho Cuieiras, está situada no munićıpio de Aliança com
coordenadas geográficas aproximadas (07038’ S e 35014’ W)
e cerca de 150m de altitude.

Espécie estudada

Adiantum deflectens Mart. é uma planta terrestre de terras
baixas e margens de açudes; é distingúıvel pelas pinas artic-
uladas, pequenos pećıolos, tipo de venação e esporos (Mickel
& Beitel, 1988), as folhas enráızam no ápice (Moran et al.,
995).

Trabalho de campo

Durante o peŕıodo de maio de 2007 a julho de 2008 foram
realizadas excursões mensais para monitoramento do desen-
volvimento de Adiantum deflectens.

Para o estudo das populações, foram marcados 30 in-
div́ıduos de A. deflectens, a partir da estação chuvosa,
os quais foram numerados com etiquetas de borracha e
plástico, respectivamente (Araújo et al., 2005).
Em cada população foi analisado mensalmente o número
de báculos formados, de frondes estéreis e férteis, frondes
senescentes, comprimento das frondes. Para os indiv́ıduos
com frondes férteis foi registrado o peŕıodo de formação dos
esporângios, através da observação das frondes e foi reg-
istrado se os esporângios estavam maduros ou não.
A espécie estudada foi coletada para obtenção de mate-
rial testemunho, identificada através de chaves de identi-
ficação (Tryon & Tryon 1982), herborizada de acordo com
os métodos usuais descritos por Mori et al., (1983).
Análise dos dados
A análise dos dados de crescimento dos espécimens de cada
população foi feita com a taxa de expansão foliar (TEF),
calculada de acordo com Lehn (2008). A produção de fron-
des foi determinada segundo o número de frondes produzi-
das por cada indiv́ıduo de cada população em cada mês. A
taxa de produção de frondes foi calculada a partir da razão
entre o número de báculos por planta, que se expandiram
originando novas frondes, e o intervalo de tempo. A deter-
minação da senescência, da mesma forma foi verificada a
partir do número de frondes mortas em cada indiv́ıduo de
cada população em cada mês. Foram consideradas senes-
centes as frondes que possúıam toda a lâmina foliar seca.
Foi realizada a análise de regressão linear simples para com-
parar as taxas de caracteŕısticas analisadas mensalmente
- dados biológicos (crescimento, produção de frondes, fer-
tilidade e senescência), com os dados climatológicos men-
sais (temperatura, umidade e pluviosidade); estes dados
foram obtidos pelo LAMEPE (Laboratório de Meteorolo-
gia de Pernambuco).
Foi aplicado ainda um teste t utilizando os dados de plu-
viosidade para confirmar a sazonalidade durante o peŕıodo
seco e chuvoso. As análises dos dados foram realizadas
através do software Statistica 6.0.

RESULTADOS

Os dados de pluviosidade foram testados, através de um
teste t, com relação aos peŕıodos seco e chuvoso, nor-
malmente encontrados para o local de estudo. Os dados
foram significativos, apresentando uma forte sazonalidade
com peŕıodo de chuvas de março a junho, este resultado
mostrando a importância deste fator no desenvolvimento
da planta estudada.
Adiantum deflectens é uma espécie bastante encontrada em
ambientes secos como a caatinga. No estudo realizado, apre-
sentou uma produção total de 204 frondes durante um ano.
Após a análise estat́ıstica dos dados, através de Regresão
Linear, a espécie apresentou sazonalidade significativa com
relação à produção de frondes e crescimento das mesmas,
com relação diretamente proporcional à pluviosidade. Já a
senescência das frondes mostrou um padrão inverso à plu-
viosidade; quanto maior a quantidade de chuvas, menor a
senescência. A espécie não apresentou sazonalidade signi-
ficativa com relação à fertilidade quando relacionada com a
pluviosidade; isto é, as frondes não ficam férteis em função
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da quantidade de chuvas. Bem como, a temperatura não
influenciou no desenvolvimento dos indiv́ıduos em nenhum
dos aspectos analisados. Já a umidade relativa do ar apre-
sentou correlação diretamente proporcional à produção de
frondes e inversamente proporcional à senescência das fron-
des.
Com relação à produção de frondes, Chiou et al., 2001) dis-
cutem os resultados de Cibotuim taiwanense considerando a
influência da chuva e relacionam a senescência com o verão.
Já Willmot (1989) observou que a produção de frondes de
Dryopteris filix - mas e D. dilatata foi alta nos meses de
verão, independente da precipitação pluviométrica, discor-
dando com o observado para Adiantum deflectens no pre-
sente estudo. Mehltreter (2006) mostra que a expansão
das frondes está fortemente correlacionada com a pluviosi-
dade para uma população de Lygodium venustum, em uma
área de Floresta Semidećıdua. O mesmo comportamento
foi obtido em este estudo. Este fator pode ser considerado
como uma estratégia de sobrevivência aos peŕıodos secos.
Expandir as frondes de forma mais lenta durante a estação
seca, torna menor o peŕıodo em que estas frondes ficam
expostas à ação de agentes externos, que por sua vez, po-
dem acabar provocando perdas excessivas de água (Miranda
2008). O que pode ajudar a explicar o comportamento
das espécies que apresentaram sazonalidade no presente tra-
balho.
A correlação entre precipitação pluviométrica, temperatura
e umidade com a fenologia das frondes deve ser mais expres-
siva nas espécies que não apresentam caracteŕısticas adapta-
tivas foliares para reduzir a transpiração como presença de
tricomas e escamas, consistência coriácea ou revivescência
(Silva 2008). Foi observado que Adiantum deflectens não
possui folhas coriáceas, e também não apresenta tricomas
ou escamas, mas suas frondes são bastante reduzidas e del-
icadas o que Miranda (2008) encontrou um ritmo sazonal
na produção, senescência e taxa de expansão foliar, forte-
mente correlacionado com a pluviosidade em populações de
Blechnum brasiliense, já com B. occidentale ocorreu sazon-
alidade apenas na produção e liberação de esporos, apresen-
tando correlação inversa com a pluviosidade, em uma área
de Floresta Úmida no estado de Pernambuco.
Com relação à sazonalidade na fertilidade das frondes,
Tryon (1960) mostra que as espécies florestais peruanas não
são sazonais. Já, Creat (1978) encontrou espécies sazon-
ais (Lomariopsis vestita, Maxonia apiifolia, Polybotrya cau-
data) e não - sazonais (Schizaea elegans, Cnemidaria petio-
lata, Metaxya rostrata) no Panamá.
Dados referentes à sazonalidade com relação à fertilidade
das frondes são escassos. Mehltreter & Palácios - Rios
(2003) estudando Acrostichum danaeifolium e Sharpe &
Jernstedt (1990) estudando Danaea wendlandii, reportaram
a sazonalidade em relação à fertilidade, devido ao dimor-
fismo foliar e a baixa longevidade das frondes férteis destas
espécies.

CONCLUSÃO

A precipitação pluviométrica e a umidade foram os fa-
tores abióticos mais representativos do presente estudo. Se-
gundo Mehltreter (2006), as variações de precipitação plu-

viométrica e temperatura do ar são determinantes para o
crescimento das frondes e ao ritmo de fertilidade.

Verificou - se que o comportamento da espécie estudada ap-
resentou estratégia de sobrevivência diferenciada de acordo
com os fatores climáticos (pluviosidade principalmente),
perdendo frondes no peŕıodo seco e rebrotando no peŕıodo
chuvoso.

CNPq, Laboratório de Pteridófitas - UFPE, Facepe.
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