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INTRODUÇÃO

Arecaceae constitui uma das famı́lias botânicas mais facil-
mente reconhecidas, sendo distinguidas das outras an-
giospermas pelas suas folhas distintas e pelo fato dela con-
stituir uma das poucas famı́lias de monocotiledôneas com
hábito arbóreo (Howard et al., 2001). As palmeiras ap-
resentam ampla distribuição, ocorrendo principalmente nos
trópicos e subtrópicos (Lima et al., 2003), possuindo 440
gêneros distribúıdos em 3000 espécies, sendo 36 gêneros e
195 espécies da flora brasileira (Giulietti et al., 2005).

No Brasil, os gêneros Attalea e Bactris estão representados
por, respectivamente, 13 e 23 espécies distribúıdas por todo
o território nacional (com exceção do Rio Grande do Norte
e Ceará) ocupando vários tipos de ambientes como florestas
de terra firme, plańıcies e encostas litorâneas, matas úmidas
e locais sujeitos à inundação. As espécies nativas são uti-
lizadas principalmente pela população local para a extração
de óleo, palmito, fibras para a confecção de artesanatos,
bem como são utilizadas no paisagismo urbano (Lorenzi et
al., 1996).

Em espécies de palmeiras tropicais é comum a ocorrência de
picos definidos de floração e frutificação em duas épocas dis-
tintas do ano (chuvosa e seca) (Jardim & Kageyama 1994),
como por exemplo, Normanbya normanbyi (W.Hill) L.H.
Bailey cujo auge da floração e frutificação ocorre na estação
seca e úmida, respectivamente (Inkrot et al., 2007). Out-
ras como Euterpe oleracea Mart. apesar de florescer durante
todo o ano, tem pico na estação mais chuvosa, e frutificação
na seca (Jardim & Kageyama 1994).

O conhecimento sobre a biologia floral e os padrões
fenológicos de qualquer espécie é primordial por subsidiar
as etapas de melhoramento genético, de manejo e na do-
mesticação da espécie, além de explicar as relações exis-
tentes entre as plantas e o ambiente em que vivem e por
contribuir na interpretação de mecanismos relacionados à
polinização, dispersão e predação de sementes (Jardim &
Kageyama 1994, Oliveira et al., 2003).

OBJETIVOS

Este trabalho apresenta dados preliminares sobre a fenologia
de floração e de frutificação das palmeiras Attalea phalerata
e Bactris glaucescens no Pantanal de Mato Grosso do Sul,
sub - região do Miranda/Abobral.

MATERIAL E MÉTODOS

Área de Estudo: Este trabalho está sendo desenvolvido
em um trecho de mata ciliar próxima à Base de Estudos do
Pantanal (BEP) da Universidade Federal de Mato Grosso do
Sul (19034’36,4”S e 57001’07,8”W), na localidade do ”Passo
do Lontra”, sub - região do Miranda/Abobral, Pantanal,
Corumbá, Mato Grosso do Sul. O clima da região é do tipo
quente com inverno seco (Aw, segundo a classificação de
Köppen). A precipitação pluviométrica oscila entre 1000 e
1400 mm por ano (Cadavid - Garcia & Rodriguez 1986).
Cerca de 80% das chuvas caem no peŕıodo de verão, com-
preendendo os meses de novembro a março, sendo dezembro
e janeiro os meses com maiores ı́ndices de chuvas.

Espécies Estudadas: Attalea phalerata Mart. ex Spreng,
conhecida como “acuri” ou “bacuri”, ocorre em grande
abundância no Pantanal, sendo encontrada em solos alu-
viais periodicamente inundáveis e em capões consorciada
com outras espécies vegetais, podendo ocorrer como mon-
odominante em adensamentos conhecidos como “acurizais”
(Santos et al., 2003, Nascimento et al., 2004). O acuri
parece ser um recurso chave em áreas tropicais constituindo
uma fonte de energia tanto para animais especialistas como
generalistas (Nascimento et al., 2004). Ela é uma for-
rageira importante e o fruto serve de alimento para roedores
(e.g. cotia), gado, porco, anta, queixada, araras e periqui-
tos (Pott & Pott 1994, Nascimento et al., 2004, Quiroga
- Castro & Roldán 2001). Segundo Pott & Pott (1994), o
acuri floresce de junho a outubro e frutifica durante quase
todo o ano, sendo disperso no inverno.

Bactris glaucescens Drude, conhecida como “tucum” ou
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“tucum - mirim - de - fruta - azeda”, faz parte da pais-
agem pantaneira ocorrendo em matas alagáveis e beira de
capão (Pott & Pott 1994, Ferreira et al., 2000). O tucum
floresce de maio a dezembro e frutifica de dezembro a maio,
cujos frutos são consumidos por aves e peixes, principal-
mente o pacu (Piaractus mesopotamicus Holmberg (1887),
Characidae) (Pott & Pott 1994, Galetti et al., 2007).
Coleta de Dados: Foram marcados, assistematicamente,
30 indiv́ıduos e 30 grupamentos de A. phalerata e B.
glaucescens, respectivamente, nos quais foram investigadas
de agosto/2008 a maio/2009 a fenologia vegetativa e re-
produtiva. As observações foram mensais, registrando -
se a presença das fenofases floração (presença de brácteas
fechadas ou abertas, não discriminando essas fases), fru-
tificação (presença de frutos imaturos e maduros), brota-
mento e queda foliar. A intensidade dos eventos fenológicos
foi estimada para cada palmeira seguindo - se os critérios
de Fournier (1974).
Análise dos Dados: Para a análise dos dados foi empre-
gado o ı́ndice de atividade (ou porcentagem de indiv́ıduos),
no qual é constatada somente a presença ou ausência da
fenofase no indiv́ıduo, não estimando intensidade ou quan-
tidade. Esse método de análise tem caráter quantitativo em
ńıvel populacional, indicando a porcentagem de indiv́ıduos
da população que está manifestando determinado evento
fenológico (Bencke & Morellato 2002).

RESULTADOS

Attalea phalerata
A formação de novas folhas de acuri iniciou - se em out-
ubro/2008 e se estendeu até maio/2009, atingindo um
máximo de formação em novembro/2008 e um mı́nimo em
fevereiro/2009 (100% e 7%, respectivamente). Durante todo
o peŕıodo de estudo foi constatada a presença de folhas vel-
has presas às palmeiras, sendo considerado um evento co-
mum nas palmeiras (Anderson et al., 1988).
A floração do acuri iniciou - se em agosto/2008 esten-
dendo - se até maio/2009, alcançando um máximo em
abril/2009, quando 53% da população apresentavam flo-
res, e um mı́nimo durante dezembro/2008 a janeiro/2009,
quando apenas 10% da população estava florida. Apenas
em outubro/2008 foi constatada a presença de flores fem-
ininas (7%) na população de A. phalerata, sendo que nos
demais meses em que foi posśıvel realizar a constatação de
brácteas abertas, apenas inflorescências masculinas estavam
presentes. Esse comportamento, aparentemente aleatório,
marcado pela alternância sexual das inflorescências entre
masculina e feminina e raramente uma combinação dos dois
sexos parece ser comum dentro do gênero Attalea (Hender-
son 2002).
O acuri apresentou frutos imaturos durante todo o peŕıodo
de estudo (com exceção de agosto/2008), sendo dezem-
bro/2008 e fevereiro/2009 os peŕıodos com maior porcent-
agem de indiv́ıduos com frutos (20%). A maturação dos fru-
tos de acuri ocorreu em fevereiro e abril/2009, quando 3%
da população apresentavam frutos maduros. Dados semel-
hantes foram encontrados para A. funifera Mart. onde a
espécie frutificou continuamente durante todo o ano de es-
tudo (Voeks 2002).

Bactris glaucescens

Durante todo o peŕıodo de estudo B. glaucescens apresen-
tou folhas senescentes e a partir de outubro/2008 iniciou -
se a formação de novas folhas estendendo - se por todo o
peŕıodo analisado. A floração estendeu - se de outubro/2008
a abril/2009, apresentando um máximo em novembro/2008
quando 47% da população apresentavam - se floridas, e
um mı́nimo em março/2009, quando 10% da população
possúıam flores.

A frutificação do tucum ocorreu paralelamente à sua
floração, com picos em janeiro e fevereiro/2009, quando 43%
da população apresentavam - se com frutos imaturos e 13%
com frutos maduros. Macedo et al., (2000) observando
a frutificação desta espécie numa outra área do Pantanal,
constataram que o pico de frutificação ocorreu em novembro
e dezembro, coincidindo com o peŕıodo de cheia da região.

CONCLUSÃO

A. phalerata floresce e frutifica durante todo o ano,
aparentemente apresentando alternância sexual das inflo-
rescências enquanto a floração de B. glaucescens parece
ocorrer durante a estação chuvosa, sendo seus frutos dis-
persos durante a cheia. (Agradecimentos: Ao Programa de
Pós - Graduação em Biologia Vegetal da Universidade Fed-
eral de Mato Grosso do Sul, pelo apoio loǵıstico e a CAPES,
pela concessão da bolsa de mestrado.)
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Análise da freqüência de chuva no Pantanal Matogrossense.
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Köppen, W. 1948. Climatologia: con un estudio de los cli-
mas de la tierra. Fondo de Cultura Econômica. México.
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