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INTRODUÇÃO

No Brasil, uma formação vegetacional que representa
um tipo de floresta seca é a caatinga. Essas florestas
estão sendo marcadas por ações antrópicas e é o ter-
ceiro ecossistema mais modificado pelo homem, onde
cerca de 70% já foi alterado, principalmente por em-
preendimentos agŕıcolas (MILES et al., 2006). Apesar
disso, os estudos apontam à caatinga, como de elevada
biodiversidade, endemismos e bastante heterogênea.
Na maioria das vezes, após a influência dos impactos
antrópicos, algumas espécies vegetais nativas têm o seu
comportamento alterado, podendo sofrer reduções ou
aumento no tamanho populacional. Entre as espécies
nativas da caatinga encontra - se a Poincianella pyra-
midalis (Tul.) L. P. Queiroz, conhecida popularmente
como catingueira. Essa espécie possui elevado valor
econômico, potencial de reflorestamento, propriedades
medicinais e demonstra boa capacidade de rebrota após
o corte (FIGUEIRÔA et al., 2005; SAMPAIO et al.,
1998).

OBJETIVOS

Diante do exposto, esse trabalho tem como objetivo
estudar a dinâmica populacional de Poincianella py-
ramidalis para obter informações que possam auxiliar
na compreensão da dinâmica regenerativa de diversas
áreas de caatinga que foram modificadas para estabele-
cimento da agricultura e posteriormente abandonadas.

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi realizado em uma área de caatinga antro-
pizada, localizada no Instituto Agronômico de Pernam-
bucoIPA, localizada em Caruaru, Pernambuco. Em um
trecho da estação (1 ha) que há 17 anos sofreu corte
raso para estabelecimento de palma gigante (Opuntia
ficcus indica Haw.) e foi abandonada em seguida, fo-
ram estabelecidas 105 parcelas de 5x5 m para a amos-
tragem da população. No interior das parcelas, todos
os indiv́ıduos de P. pyramidalis foram marcados e men-
salmente monitorados, durante um ano, para registro
de novos nascimentos e número de mortos. No ano
considerado para o estudo, o total de precipitação re-
gistrado durante a estação seca foi de 218,8 mm e na
estação chuvosa foi de 646,2 mm. Para análise dos da-
dos foram constrúıdas matrizes no programa EXCEL
com informações coletadas de nascimentos e mortes da
espécie em cada mês formando um banco de dados para
permitir a realização das análises. Comparações entre
taxas para avaliar a influência do regime climático na
dinâmica da espécie selecionada será feita utilizando
o teste Qui - quadrado, com 1 grau de liberdade e
correção de Yates (ZAR, 1996).

RESULTADOS

A densidade da população de Poincianella pyramidalis
foi de 758 ind.2625m - 2. A espécie foi encontrada em
todos os meses monitorados e houve pouca variação na
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distribuição das densidades desta população, que osci-
lou entre 836 (no mês de fevereiro) a 725 ind.2625m - 2

(no mês de dezembro) em função das variações men-
sais das taxas de natalidade e mortalidade. Não houve
diferença significativa (p= 0,05%) nas densidades po-
pulacionais entre as duas estações monitoradas. Este
resultado é um reflexo das taxas de incremento popula-
cional que apresentou - se negativa tanto nos meses da
estação seca quanto na estação chuvosa. Apesar da área
estudada ser marcada pela sazonalidade climática que
é considerado um fator que tem forte influência sobre
a dinâmica dos ecossistemas e das populações (SILVA
et al., 2010), a curva de densidade populacional du-
rante as duas estações climáticas foram bastante seme-
lhantes, indicando que, nessa espécie, possivelmente,
a densidade não receba influencia direta da sazonali-
dade em ambiente com histórico de uso pela agricul-
tura. Este comportamento difere do que vem sendo
registrado para algumas plantas lenhosas em área de
caatinga preservada (ARAÚJO 1998).
As taxas de natalidade foram registradas durante todos
os meses monitorados, com exceção dos meses de no-
vembro e dezembro. Considerando as duas estações, as
maiores taxas ocorreram durante o peŕıodo seco, com
pico no mês de janeiro. É posśıvel que esse comporta-
mento não seja uma resposta ao total da precipitação
mensal registrado na área, uma vez que a estação chu-
vosa concentrou os maiores registros. No entanto, a dis-
tribuição dessas chuvas, dentro da estação seca, pode
ter sido favorável para a natalidade, já que ocorreram
todos os meses e de forma regular, ou seja, bem dis-
tribúıda. Quanto às taxas de mortalidade, ocorreram
durante todo o estudo, de forma bem distribúıda, sem
sofrer grandes oscilações, independente da sazonalidade
climática, com exceção de um pico registrado em março.
Este fato é curioso, pois os estudos realizados em áreas
de caatinga preservada têm mostrado que as plantas
recebem forte influência da sazonalidade, aumentando
a população na estação chuvosa e diminuindo na seca
(ARAÚJO 1998).

CONCLUSÃO

Diante dos resultados observados, pode - se apon-
tar que essa espécie, possivelmente, não obedece às
variações climáticas, mostrando uma posśıvel inde-
pendência desse fator em áreas de caatinga que foram
modificadas para estabelecimento da agricultura e pos-
teriormente abandonadas. No entanto, é necessário que
outros estudos com séries temporais maiores sejam rea-
lizados para avaliar a dinâmica regenerativa desses am-
bientes. (Agradecimentos ao CNPq - Conselho Nacio-
nal de Desenvolvimento Cient́ıfico e Tecnológico; IPA -
Instituto Agronômico de Pernambuco.)
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onal em floresta tropical seca (caatinga), nordeste do
Brasil. 95f. Tese (Doutorado em Biologia Vegetal) -
Universidade Estadual de Campinas, Campinas.
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MILES, L., NEWTON, A.C., DEFRIES, R.S., RAVI-
LIOUS, C., MAY, I., BLYTH, S., KAPOS, V., GOR-
DON, J.E.2006. A global overview of the conservation
status of tropical dry forests. Journal of Biogeography
33: 491505.
SAMPAIO, E.V.S.B., ARAÚJO, E.L., SALCEDO,
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tipos vegetacionais do mundo e na caatinga. In: Albu-
querque, U.P; Moura, A.N; Araújo, E.L. (Org.). Biodi-
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