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INTRODUÇÃO

A dinâmica dos ecossistemas tropicais é em grande
parte determinada pelas constantes mudanças devido
às diversas alterações provocadas por eventos aleatórios
naturais e por ações antrópicas (Gómez - Pompa et
al., 1991). A regeneração se da nas escalas espacial
e temporal do ciclo de crescimento de uma comuni-
dade e está relacionada às variações microambientais,
à habilidade reprodutiva das espécies e as diversas in-
terações mutuaĺısticas com animais dispersores, poli-
nizadores e herb́ıvoros (Bawa & Hadley 1990; Whit-
more 1991; Martinez - Ramos & Soto - Castro 1993).
O termo dispersão refere - se à retirada ou liberação
dos diásporos da planta - mãe, ou seja, a parte da
planta que é dispersa, podendo ser um fruto, uma se-
mente ou uma plântula (Howe & Smallwood 1983). Do
ponto de vista ecológico e evolucionário representa uma
fase cŕıtica para as plantas, pois a dispersão de semen-
tes para longe da planta - mãe aumenta a possibili-
dade de escape do alto ı́ndice de mortalidade de se-
mentes e de plântulas observadas próximo a planta -
mãe, “Hipótese de Escape” (Howe & Smallwood 1983).
Dentre as śındromes de dispersão as principais catego-
rias são a autocoria, a anemocoria e a zoocoria (Pijl,
1982). Considerando a dispersão como um evento van-
tajoso, as plantas possuem adaptações que determinam
a escolha pelos animais pelos diferentes tipos de frutos.
Essas adaptações como cor, tamanho, palatabilidade,
acessibilidade e conteúdo nutritivo determinam a ma-
neira de dispersão dos frutos e sementes (Almeida - Cor-

tez, 2004). No Brasil são escassos os estudos referentes
à śındrome de dispersão em área de Restinga, apesar
de serem estudos de grande importância por contribuir
para o entendimento do processo de sucessão vegetal e
da distribuição espacial dos indiv́ıduos no ambiente, po-
dendo fornecer subśıdios para a definição de estratégias
de conservação e a recuperação dessas áreas Sales et al.,
(2007).

OBJETIVOS

O objetivo do trabalho foi caracterizar as śındromes de
dispersão em espécies de Restinga da Área de Proteção
Ambiental da Barra do rio Mamanguape, Paráıba, Bra-
sil.

MATERIAL E MÉTODOS

A pesquisa foi realizada Área de Proteção Ambiental
da Barra do rio Mamanguape em um transecto vegeta-
cional dentro da área de restinga que abrange cerca de
2.500m de extensão. Os frutos das espécies foram cole-
tados, posteriormente fixados em álcool 70% ou conser-
vados a seco para análises morfológicas. Em laboratório
foram verificados a forma, o tamanho, a cor e o odor.
As medidas de largura, comprimento e espessura fo-
ram realizadas com aux́ılio do paqúımetro digital. Para
a caracterização de acordo com posśıvel śındrome de
dispersão de cada espécie, segui - se a classificação de
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Van der Pijl (1982) e outras literaturas especializadas.
Foram feitos registros fotográficos dos frutos, de seus
posśıveis agentes dispersores e hábito das espécies.

RESULTADOS

Foram analisadas 61 espécies distribúıdas em 55 gêneros
e 37 famı́lias botânicas, das quais 5% eram árvores as-
sim como trepadeiras, 24% arbusto e 27% herbácea. A
famı́lia com maior riqueza foi Fabaceae (10), seguido
por Rubiaceae (6). O tipo de fruto com maior re-
presentatividade foi cápsula (14) resultado semelhante
foi encontrado por Sales et al., (2007), seguido por
baga (13), legume (12), drupa (10), aquênio (4) e śılica
(2). O fruto do tipo cápsula foi encontrado com maior
freqüência nas famı́lias Amaranthaceae, Convolvula-
ceae e Malvaceae. Na famı́lia Fabaceae foi registrado
exclusivamente fruto do tipo legume, umas das princi-
pais caracteŕısticas da famı́lia. A diversidade de frutos
e formas de dispersão pode ser interpretada como uma
estratégia evolutiva utilizada pelas plantas para permi-
tir o seu sucesso reprodutivo (Miranda et al., 2004).
Com base nas caracteŕısticas dos frutos foi posśıvel es-
timar as śındromes de dispersão onde no geral a zo-
ocoria com 37 espécies (66%) foi o tipo de dispersão
predominante na área, Abrus precatorius, Byrsonima
gardneriana, Coccoloba laevis e Guettarda sericea fo-
ram às espécies com maior número de indiv́ıduos, ane-
mocoria com 18 espécies (32%), onde Hohenbergia ra-
mageana, Maytenus erythroxylon e Myrcia sp. com
maior abundância e autocoria com apenas uma espécie
(2%), Laguncularia racemosa. Esses resultados corro-
boram com os obtidos por diversos autores (Sales et
al., 007; Yamamoto et al., 007) os quais encontraram
o maior percentual de zoocoria, seguido por anemo-
coria e autocoria. Para as śındromes de dispersão de
acordo com o hábito das espécies houve diferença, foi
observado que em trepadeira, arbusto e árvore, predo-
minou a zoocoria, para herbácea tanto a zoocoria como
anemocoria tiveram o mesmo número de espécies e a
autocoria ocorreu apenas em uma árvore, Laguncula-
ria racemosa (Combretaceae). As espécies zoocóricas
apresentam uma frutificação continua ao longo do ano,
um padrão fortemente influenciado pelas espécies arbo-
rescentes e arbustivas, que apresentam a zoocoria como
o modo de dispersão mais freqüente, pelo fato de ofere-
cer mais recursos aos seus agentes dispersores. Outros
trabalhos realizados confirmam essa predominância da
dispersão biótica (zoocoria) sobre a abiótica (anemoco-
ria e autocoria) (Morellato & Leitão Filho,1992; Spina
et al., 2001).

CONCLUSÃO

O ecossistema na área de restinga da APA do Rio
Mamanguape apresentou uma grande freqüência de
espécies zoocóricas com frutificação continua ao longo
do ano, fator importante para a manutenção das
espécies dependentes dos frutos como recursos tróficos.
Além disso, a dispersão é um meio eficaz para contro-
lar e manter a diversidade biológica podendo assim ser
considerada com um pré - requisito para a continuidade
dos ecossistemas.
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no Munićıpio de São Cristóvão/SE. Anais do VIII Con-
gresso de Ecologia do Brasil, 23 a 28 de Setembro, Ca-
xambu MG. YAMAMOTO, L. F.; KINOSHITA, L. S.;

X Congresso de Ecologia do Brasil, 16 a 22 de Setembro de 2011, São Lourenço - MG 2
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