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INTRODUÇÃO

As questões envolvendo qual o valor que a biodiver-
sidade possui ainda estão pouco elucidadas, principal-
mente pela falta de conscientização em relação à con-
tribuição de cada espécie, tanto animal quanto vegetal,
nos ecossistemas, assim como também dos posśıveis va-
lores que esta biodiversidade pode possuir se bem ma-
nejada pela sociedade (Primack et al., 2001). Devido a
essa deficiência de informações, muitas espécies acabam
sendo dizimadas sem terem sido estudadas. Uma das
espécies vegetais que vem sofrendo gradativamente pela
ação antrópica no estado de Santa Catarina é o Butia
eriospatha (Mart. Ex Drude) Becc, sendo esta atual-
mente classificada como Vulnerável de acordo com a
“Red List of Threatened Species - 2010.4” da IUCN.
Trata - se de uma palmeira (Famı́lia Arecaceae) co-
mum das zonas de campo do planalto meridional do
Brasil, onde é bem dispersa, porém de um modo des-
cont́ınuo, em quase todas as áreas de campo do estado
de Santa Catarina, formando às vezes agrupamentos
densos tanto em campos limpos quanto sujos. (Reitz,
1974 e Lorenzi et al., 2004).
Seus frutos podem ser utilizados tanto no consumo in
natura quanto na elaboração de licores, doces, e vários
outros fins, dando destaque pelo considerável teor de
vitamina C e glićıdios (Linhares et al., 2006 e Mentz
et al., 1997). Outro uso muito comum na região sul é
para arborização de praças e jardins, pelas belas carac-
teŕısticas ornamentais da planta (Fischer et al., 2007 e
Lorenzi et al., 2004).

Com base na importância da referida espécie, são ne-
cessárias pesquisas sobre a ecologia da mesma, tanto
para sua conservação quanto para um manejo ade-
quado, englobando
estudos de demografia e fenologia, como o padrão de
produção de frutos, por exemplo,
sendo estes estudos muito escassos com Butia erios-
patha. A quantificação da produção de frutos é de
grande importância não só sob o olhar da exploração
da espécie, mas também do ponto de vista ecológico,
para que se avalie o quanto essa espécie é importante
para a manutenção da fauna local, e ainda para que se
obtenham subśıdios para estudos sobre a regeneração
natural da mesma.
Além disso, para adequação da produção e colheita em
casos de produções comerciais, a quantificação do ta-
manho de fruto em relação à posição na infrutescência
é imprescind́ıvel, como por exemplo, o que ocorre em
plantios de exóticas como a Mamona (Ricinus commu-
nis L.), para esta espécie a variação esta ligada as di-
ferentes distâncias das fontes de nutrientes de cada es-
trato da infrutescência (Machado et al., 2009).

OBJETIVOS

Este trabalho tem como objetivo avaliar a frutificação
de Butia eriospatha, mais especificadamente relacio-
nado à quantidade produzida e as relações de tamanho
de fruto e predação das sementes entre e dentro das
infrutescências.
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MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi realizado no munićıpio de Lages, Santa
Catarina, sob o predomı́nio da formação vegetacional
da Floresta Ombrófila Mista associada a campos de al-
titude, em uma população natural com alta influência
antrópica (pecuária e silvicultura).
Para determinação dos parâmetros desejados foram co-
letadas aleatoriamente cinco infrutescências de cinco
plantas diferentes. Cada infrutescência foi dividida em
três estratos (Base, Meio e Ápice), quatro ráquilas de
cada estrato foram retiradas aleatoriamente para a con-
tagem do número de frutos, e em cada estrato foram
contados os números totais de ráquilas para estimar
a quantidade de frutos por infrutescência. Foi reali-
zada também a mensuração dos diâmetros dos frutos
com aux́ılio de um paqúımetro digital, para o qual fo-
ram amostrados 20 frutos por estrato de cada infru-
tescência. Na avaliação da predação, foi realizada a
abertura de sementes para a verificação da predação,
neste caso predação pré dispersão, considerando pre-
dada a semente brocadas. Nesta avaliação, foram uti-
lizados os frutos coletados na etapa de contagem para
determinação da taxa de predação por estrato.
Com os dados de quantidade e diâmetro de frutos e de
predação, foram realizadas análises descritivas e uma
ANOVA para verificar as variações entre e dentro das
infrutescências com relação ao tamanho dos frutos.

RESULTADOS

Na quantificação do número de frutos por infru-
tescência os resultados obtidos demonstraram uma
grande variação, o que pode ser verificada pelo alto va-
lor de desvio padrão, sendo que a produção média por
infrutescência foi de 2.280,9 frutos (DP=860,13), sendo
este valor superior ao encontrado para Butia capitata
com média de 1.136,9 frutos (SCHWARTZ et al., 2009).
Mesmo apresentando alta variação, os valores obti-
dos de produção demonstram o grande potencial de
produção de frutos nesta espécie, embora seja uma
amostra pequena avaliada neste estudo.
Em relação à mensuração dos diâmetros dos frutos a
média obtida foi de 19,4 mm, valor inferior ao encon-
trado para Butia capitata segundo SCHWARTZ et al.,
2009). Foi realizada também uma ANOVA na qual fo-
ram observadas diferenças significativas entre as infru-
tescências (Ftest= 48,83; GL=4; p¡0,01), e entre os es-

tratos (Base, meio e ápice) dentro das infrutescências
(Ftest=11,2; Gl=10; p¡0,01), indicando uma tendência
de diminuição do tamanho do fruto em direção a ex-
tremidade das mesmas. Os resultados são indicativos
para que em estudos mais detalhados da produção de
frutos estes fatores sejam levados em consideração.
Foram observadas altas taxas de predação de semen-
tes, independente do estrato na infrutescência, sendo,
51.76% para a Base, 48.42% para o Meio e 46.9% para
Ápice.

CONCLUSÃO

Os resultados obtidos neste estudo indicam alta
produção de frutos por infrutescência, com variação en-
tre plantas.
A predação pré dispersão nesta espécie para o local es-
tudado atinge valores próximos a 50% das sementes,
portanto, demonstrando uma redução significativa no
potencial de regeneração desta espécie, fato que deve
ser verificado em estudos mais detalhados.
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