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RESUMO 

0 prcscntc trabalho foi dcscnvolvido com a finalidadc dc avaliar o comportamcnlo 

diario da transpiracao das espccies Aroeira (Astronium urunileuva Fr. All, Engl), Cumarti 

(Amburana cearensis Arr. Cam., A.C. Smith) e Juca (Cacsalpinia fcrrca Mart. ex. Tul), 

nativas da rcgiao Scmi-Arida, na fasc inicial dc scu crcscimcnto. A conducao do experimcnto 

foi rcalizada numa area do Centro de Saudc c Tccnologia Rural da Univcrsidade Federal da 

Paraiba, sendo as mudas produzidas no Vivciro Florcstal do Dcpartamcnto dc Engenharia 

Florestal, utilizando-se como substrato argila + arcia + csterco bovino na proporcao 1: 1: 1. 

A dctcrminacao da transpiracao foi feita pclo o metodo das pesagens rapidas, com rcposicao 

da agua transpirada, ate o solo atingir a capacidadc dc campo. Os rcsultados evidenciaram 

que a Aroeira possui um andamento transpiratorio diario difcrenciado cm rclaciio ao Cumaru 

e Juca, que aprcscntaram oscilacocs, mostrando que estas plantas tendem a cconomizar agua 

durante as horas mais criticas do dia. A Aroeira possui baixa transpiracao nas primciras horas 

do dia, aumcntando com a clevacao da tempcralura ate atingir um maximo cntrc .11 c 13 

horas, diminuindo nas horas scguintcs . 



1. INTRODUCAO 

A rcgiao scmi-arida do Nordcstc brasilciro, esta situada cntrc 1" c 18" 30' dc Latitude 

Sul c 34° 30' e 48"2CT dc Longitude Oestc. Ocupa uma area dc 1,55 milhdes dc Km 2 , 

reprcsentando 18,2% da superficic do Pais, c abrangendo nove Estados. Sua vegetacao 

dominante c denominada "Caatinga", sendo cxccssivamcntc heterogenca quanto a lisionomia 

c estrutura. Aprcscnla tcmpcratura media anual cntrc 25" c 28°C, c um regime de 

prccipitacoes pluviomctricas bastante irregular, com mcdias anuais variando cntrc 250 c 1000 

mm (GOLFAR1 & CASER, 19 77). LIMA (1991) considera que a caatinga c um complcxo 

vcgctacional ondc dominam tipos de vegetacao constiluido de arvorctas c arbustos deciduos 

durante a scca, dc cactaccas. bromcliaccac c crvas na maioria anuais. 

Ncsta rcgiao, ha muito tempo, c conhecido o potencial dc varias espccies como a 

Aroeira, Angico, Baraiina, dentre outras, as quais, embora nao cstcjam sendo 

convcnicnlcmcntc cxploradas, vem sendo destruidas sistcmaticamcntc nos ultimos anos. 

Portanto, cxistc a nccessidadc dc sc mostrar cicntificamcntc o grandc potencial dc muitas 

espccies para que sejam cxploradas dc forma racional c ordenada, contribuindo para o 

V dcsenvolvimcnto da rcgiao c para a fixacao do homcm no sertao nordestino, conformc relala 

Fcliciano 1 (citado por LIMA, 1991). 

A importancia da vegetacao nativa da rcgiao Semi - Arida e indiscutivel, devido a sua 

multiplicidadc dc uso. Muitas das espccies nativas cxistcntcs sao dc grandc valor socio

economic© para o homcm, no tocantc a alimcntacao humana c animal, mcdicina cascira, us(̂  

dc frulos, cascas e raizes, producao dc madeira visando o fornccimcnto dc lenha, carvao c 

produtos industrials (libra, olco, ccras, resinas, tanino, madeira para carpintaria, marccnaria. 

1 FI£LICIANO. A.L.P. Estudo da gcrminagao dc scnicntcs c dcscnvolviincnto das mudas acompanliados 
dc dcscri<;6cs morfologicas. dc dc/ espccies arborcas ocorrcntcs no semkirido nordestino. Vicosa. 
1989. 114p. (Tcsc dc Mcstrado). 



2 

construcoes c outros fins), alem da prescrvacao do solo, dos recursos hidricos c da fauna 

(LIMA, 1991). 

No Brasil, cspccialmcnte na rcgiao Nordestc, para que haja um mclhor dcscnvolvimcnto 

da rcgiao, cxistc a nccessidadc dc um mclhor aproveitamcnlo das espccies nativas, como 

forma dc proporcionar ao homcm uma mclhor convivencia com scu mcio. 

Dcvido a grandc hetcrogcncidadc da caatinga, cxistcm poucos conhccimcntos 

rclacionados com a cstrutura dessa vegetacao c, cspccialmcnte, sobrc as atividades vitais 

dessas plantas, propiciando a formas inadequadas dc mancjo. A nccessidadc dc maiorcs 

conhccimcmtos da caatinga Semi-Arida Nordcstina, molivou a rcalizaciio do prcscntc trabalho 

com tres espccies dessa rcgiao, tendo como objetivo avaliar o comportamcnto diario da 

transpiracao da Aroeira {Aslroniiim urundeuva Fr.All, IZngl), Cumaru (Amburana ccarensis 

Arr. Cam., A.C. Smith) c Juca (Caesalpinia fcrrea Mart. ex. Tul), durante a fasc inicial dc 

crcscimcto (fasc de mudas ). 
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2. REVISAO DE L I T E R A T U R A 

2.1. Transpiracao 

A transpiracao vem a ser a pcrda dc agua das plantas atravcs de sua parte aerca, na 

forma de vapor (FERRI, 1985). Essa perda c um processo dc difusao e ocorrc principalmente 

atravcs dc duas vias paralelas: a via cstomatal e a cuticular. A via cstomatal e usualmente 

mais importante quantitativamente. Ela tambem difere sobrcmaneira da via cuticular.eA via 

cuticular e na rcalidade uma interface liquido-vapor, na qual ocorrc cvaporacao, enquanto a 

via cstomatal c um caminho estrutural para o movimento do vapor que se encontra num 

cspaco acrco ja preenchido com vapor e atmosfcra (AWAD & CASTRO, 1983). 

Os estomatos sao estruturas epidermicas distintas, constituidos dc um poro (ou ostiolo). 

limilado por duas cclulas epidermicas cspecializadas, as celulas guardas, sendo extrcmamcntc 

import antes para a fisiologia das plantas e diretamcnte ligadas ao controle dc dois proccssos 

vitais, a fotossintcsc c a transpiracao (FERREIRA, 1992). 

Os estomatos sao pequenos oriiicios na epiderme que se abrem c sc fecham devido a 

modificacocs na turgcsccncia das duas celulas guardas circundantes. Podem scr encontrados 

em caulcs jovens, sendo, porem, muito mais abundantcs nas folhas. 0 numero de estomatos 

por unidadc dc area c variavel, tanto entre espccies como tambem entre uma mcsma cspccic, 

devido a influencia dos fatores ambientais durante o crcscimcnto (RAVEN ct al., 1978). 

Os movimcntos de abertura e fechamento dos estomatos dao as variacocs de pressao dc 

turgcsccncia das celulas guardas. A entrada da agua nos vacuolos dc um par de cclulas 

guardas faz com que elas tenham uma pressao dc turgcsccncia mais alta do que as demais 

cclulas epidermicas vizinhas. Estc aumcnto localizado de pressao de turgcsccncia induz 

mudancas, tanto no volume como na forma das celulas guardas, fazendo com que sc vcrifique 

a abertura eslomatica. Inversamente, a saida da agua dos vacuolos das celulas guardas 

provoca uma reducao da pressao dc turgcsccncia, induzindo o fechamento dos estomatos 

(FERREIRA, 1992). 

A abetura e fechamento dos estomatos constitui um dos principals fatores que afetam o 

ritmo da transpiracao, mas existem outros fatores do mcio ambicnte c da propria planta. 
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Embora as aberturas cstomaticas ocupcm apenas ccrca de 1% da superficie total da folha, 

mais de 90% da agua transpirada pcla planta sao pcrdidos atravcs dos estomatos. O restante 

pcrdc-sc atravcs da cuticula (RAVEN et al., 1978). 

Segundo KRAMER ct al. (1960) a transpiracao apresenta cfcitos beneficos c 

prcjudiciais para as plantas. Como cfcitos beneficos citam que a transpiracao csfria as folhas, 

cvita aha turgidcz, promove o deslocamcnto da agua para as folhas e aumenta a absorcao 

dos transporte dos minerals. Quanto aos cfcitos prcjudiciais, citam: a) perdas execssivas dc 

agua de tal forma a nao ser rccupcrada atravcs da absorcao, rcsultando em mortc por 

dcsidralacao; b) diminui a turgidcz provocando, com isso, o cnccrramcnto premature* dos 

estomatos c intcrfcrindo na fotossintcsc; c c) a desidratacao interfere no equilibrio amido-

acucar c na intensidade da respiracao c demais proccsso bioquimicos. 

2.2. Fatores do mcio que afetam os niovimcntos cstomaticos 

Varios fatores ambientais afetam a abertura c o fechamento dos estomatos, sendo a 

pcrda de agua o principal deles (RAVEN el al., 1978). Alcm da pcrda dc agua , outros fatores 

como a luz, a tcmperatura, o vcnlo c a umidade do ar, sao dc grandc importancia ncste 

proccsso. 

A luz sc contitui num importantc fator ambicntal para o controlc dos estomatos, 

fazendo com que clcs normalmcntc pcrmanccam abcrtos na luz e fechados no cscuro. A 

intensidade dc luz necessaria para abertura dos estomatos depende da especic vegetal 

(FERREIRA, 1992). Ccrtas plantas adaptadas a regioes aridas c scmi-aridas como as plantas 

suculentas, incluindo cactos, bromclias c mcmbros da familia das Crassulaccas, abrcm sens 

estomatos a noitc, quando as condicdes sao mcnos favoraveis para a transpiracao, limitando 

assim a pcrda dc agua (RAVEN ct al., 1978 ; FERREIRA, 1992) 

AlteracSes dentro das faixas normais de tcmperatura (10" a 20"C) possuem 

pouco cfcito sobrc o comportamcnto dos estomatos, mas tempcraturas supcriorcs a 35°C 

podem ocasionar o fechamento destes (RAVEN ct al., 1978). Sabc-sc pcrfeitamcntc que 
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dentro dos limites cm que nao ocorrem danos, a intensidade dc transpiracao aumenta com o 

aumcnto da tcmperatura (KRAMER et al., 1960). 

RAVEN et al. (1978) allrmam que o vento retira o vapor d'agua das superficies 

foliares quando o ar esta umido, diminuindo a transpiracao devido o esfriamento que 

aconicce na folha, mas uma brisa scca aumenta bastante a cvaporaciio. As folhas das plantas 

que crcsccm cm areas expostas ao vento possuem frequentemente pelos, os quais protcgem a 

superficie da folha, diminuindo a transpiracao . 

Quanto a agua , sabc-sc que o potencial hidrico da folha c, scm duvida, o fator 

mais importantc para o controlc dos movimcntos dc abertura c fechamento dos estomatos 

Quando ocorrc o deficit acontecc o fechamento dos estomatos, abrindo somentc quando as 

folhas aumcntam scu potencial hidrico. O cicito da agua c capaz dc supcrar qualqucr fator do 

ambiente, pois um deficit modcrado ou accntuado promovc o fechamento dos estomatos. 

indcpcndcntc da cxistencia dc condicocs otimas dos fatores ambicntais. Dc acordo com 

FERREIRA (1992 ) isto sc vcrifica devido a dcpcndcncia basica do mecanismo dc abertura e 

fechamento dos estomatos, da participacao da pressao de turgcsccncia das cclulas guardas . 

A umidadc do ar e tambem um fator importantc no proccsso dc abertura c 

fechamento dos estomatos. Para o ar ja sobrecarrcgado dc vapor d'agua a transpiracao 

ocorrc dc forma mais lenta. As folhas das plantas que crcsccm cm llorcstas cscuras, ondc a 

umidadc sc aprcscnla geralmente clcvada, sao caracteristicas de grandes superficies foliares 

luxuriantes, visto que scu problcma c a obtencao dc luz e nao pcrdcr agua. Por outro lado. 

areas que possuem folhas estrcitas c de superficie pequena, expostas frequentemente, 

absorvcm toda a luz que podc scr utilizada, aprescntando constantemente risco dc pcrda dc 

agua (RAVEN ct al., 1978). 

2.3. Fatores da planta que afetam a transpiracao 

Assim como as condicocs do mcio ambiente afetam a transpiracao, os fatores internos 

da planta tambem modiilcam a intensidade dc transpiracao, podendo-se obscrvar cntrc 
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diferentes espccies ritmos distintos de transpiracao por unidadc dc area foliar. As variacoes na 

estrutura, oricntacao e area da folha, o comportamcnto estomatico, a pressao osmotica c a 

cficicncia dos sistcmas radiculares sao alguns dos fatores que promovcm ccrtas diferencas na 

taxa dc transpiracao. 

Podc-sc admitir que as espccies caracteristicas dc folhas dc tipo mesomorficas 

possuindo camadas finas de cutina e grandes espacos intcrcclularcs perdem mais agua do que 

as do tipo xcromorlicas, cspessas c fortcmcntc cutinizadas. Os tipos xcromorllcos possuem 

superficie dc parede celular exposta a atmosfcra interna, consideravelmente superior a das 

folhas mesomorficas, proporcionando assim uma maior superficie dc evaporacao, sendo 

responsavel pcla grandc pcrda dc agua ncste tipo dc folhas, quando cslas possuem agua cm 

quanlidadc suficicntc (KRAMER ct al., I960). 

A orientacao das folhas podc ter um ccrto cfcito sobrc a transpiracao, pois quando csta 

sc dispocm na planta formando angulos retos com os raios solarcs recebem mais aquccimcnto 

do que as folhas que se dispocm paralclamcnte a radiacao incidente ( KRAMER ct al., 

I960). 

Em igualdadc das demais circunstancias as plantas que possuem grandes areas foliares, 

possuem um maior indicc transpiratorio, rclacionadas as plantas caracteristicas dc pcqucnas 

areas foliares (KRAMER ct al., 1960). 

2.4. Dclcrmiiiaciio da transpiracao 

As mcdidas dc transpiracao no Brasil, qucr nos ccossitcmas naturais, qucr cm plantas 

cultivadas, foram feitas em sua grandc maioria pelo metodo das pesagens rapidas, com o 

cmprcgo dc balancas dc torcao (Torsionswagc - Jung, Heidelberg) (FERR1, 1985). Embora 

tenha sido introduzidas no Brasil cm 1942 por Felix Rawislchcr, ja cram cmprcgadas cm 

outros paiscs ha muito tempo. FERRI (1985) cita que os pesquisadorcs Hubcr (1927) c 

Stacker (1929/31/33/34) utilizaram prcfercncialmcntc cstc metodo em cstudos dc 

transpiracao cm condicocs dc campo. 
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2.4.1. M c i o d o s gravimctricos 

Halcr, von Hohnel (citados por FERRI, 1985) c muitos outros pcsquisadorcs mais 

rcccntcs, cultivaram plantas cm vasos dc terra c mediram a agua pcrdida pesando rccipicntc 

cm intcrvalos rcgularcs. O objetivo principal consistc cm colocar a massa dc solo que contcm 

a planta num rccipicntc ondc a agua nao cvaporc c possa scr rcposta frequentemente, dc modo 

que a umidadc do solo nao tornc-sc um fator limitante. 

Devido limitacocs rclacionadas com o tamanho, tempo c encargos ncccssarios 

para prosscguir as cxpcricncias com plantas cm vasos, alguns pcsquisadorcs como Halcr, von 

Hohnel (citados por FERRI, 1985) tern mcdido a transpiracao dc ramos corlados. Este 

metodo consitc cm cortar um ramo da planta ou uma folha, c suspende-la num braco dc uma 

balanca sensivel dc modo que o ramo ou a folha permanecam cm ambiente semelhante ao dc 

antes da rcmocao. Normalmcntc mcde-sc a transpiracao durante poucos minutos apos o cortc. 

2.4.2. Metodo voliimctrico 

Este metodo e largamcntc usado para medir a pcrda de agua. Consistc cm medir o 

volume da agua absorvida por um ramo cortado. A base dc um lancamento c mergulhada 

num pequeno rcscrvatorio, onde c ligado um braco lateral graduado dc forma a medir o 

volume dc agua absorvida no rcscrvatorio pclo ramo em transpiracao. Estcs dispositivos sao 

vulgarmente conhecidos como "POTOMETROS", pcrmitindo uma prccisao clcvada na 

intensidade dc agua absorvida. Infelizmente a intensidade dc transpiracao dc um ramo 

destacado c muito difcrentc da que sc verifica em um ramo adcrcntc a planta. 



2.5. Considcracocs sobrc as espccies 

2.5.1. Aroeira 

A aroeira - Aslronium urunt/cura (Pr. All.) Engl, da familia das Anacardiaccas, tambem 

conhecida como aroeira do-scrtao, aroeira prcta, arocira-da-scrra, aroeira do campo, c uma 

arvorc dc tronco alto, linheiro, as vezes com mais de 1 metro dc diametro, encimada por larga 

copa, formada por ramos llacidos. Estcs, quando novos, sao revestidos de pelos (BR AG A. 

1970). 

Madeira dc ccrne roxo-cscuro, com vcios claros, dura, dificil dc scr trabalhada, utilizada 

cm construcocs civil, cstcios, dormcntcs, mocndas de engenhos, vigamentos, postcs, obras 

hidraulicas. Suas cascas sao balsamicas c hemostaticas, usadas contras as doencas das vias 

rcspiratorias e do aparclho urinario. Devido seu altn tcor dc tanino sao aproveitaveis na 

industria de curtumc. Suas folhas sao usadas como forragciras. Ocorrc desde o Ccara ao 

Paraguai, Minas Gcrais e no Rio dc Janeiro (BRAGA, 1976) 

2.5.2. Cuniaru 

O Cumaru - Anib unmet ccarensis Ar. Cam., A. C. Smith, da familia das Lcguminosas-

Papilonoidcas, tambem conhecida como amburana dc chciro c cumaru do Ccara, c uma arvorc 

dc portc regular, atingindo ate 10 mctros dc altura, nas rcgiocs da Caatinga (CORREIA, 

1978; LORENZ1, 1992). 

Scgundo LORENZ1 (1992), nas condicocs da Zona da Mata o Cumaru atingc ate 20 

mctros. A sua ocorrencia natural estende-sc do Nordestc ao Ccnlro-Ocstc do Brasil, 

abrangendo os cstados da PB, CE, PE, RN, rcgiocs da caatinga (GO, MS) c ainda a Floresta 

Pluvial no Vale do Rio Docc - MG (BRAGA, 1976; CORREIA, 1978; LORENZ1, 1992). 

Sua madeira, pclas boas propricdades que aprcscnta, c amplamcntc cmprcgada cm 

scrvicos dc movelaria c marccnaria dc forma gcnaralizada. As scmenlcs sao utilizadas para 

perfumar roupas devido scu odor agradavel (LORENZ1, 1992), c tern grandc utilidade na 

medicina caseira, podendo scr usadas como anticspasmodicas, hemanagogas e tambem no 

tratamcnto dc doencas rcumaticas, quando fcita atravcs dc banho. A arvorc podc ainda scr 

cmprcgada na rccupcracao de areas degradadas (BRAGA, 1976). 
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2.5.3. JUCA 

O Juca - (\wsiilpinia ferrca Mart, cx Tul, da familia das Leguminosas-Casealpinoideas, 

c tambem conhecido como pau-ferro c atinge grandc altura. Possue tronco liso, com 

manchas brancas c cerne bastante duro, madeira vermelho-castanho ou quasc prcta cmprcgada 

na construcao civil c maccnaria. A cntrc casca posla cm infusao c utilizada cm contusocs c 

feridas c no combatc a tosses cronicas e asmas. A folha e usada como forragem. Suas (lores 

sao amarelas, pequenas, dispostas cm paniculas pubcsccntcs c terminals, vagem bruno-

amarclado, pequena, achatada, encurvada com sementes escuras e duras (BRAGA, 1976; 

CORREA, 1978). 
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3. M A T E R I A L E METODOS 

Este trabalho foi rcalizado no Ccntro de Saudc c Tecnologia Rural da Universidade 

Federal da Paraiba, Campus VI I , na cidade de Patos - PB, tendo como coordenadas 

geograficas: TV 14,65" Latitude S, 37°6'4,268" Longitude W c altitude de 245 mctros. A 

rcgiao e de clima scmi-arido quentc, com preciptacocs mcdias anuais dc 715 mm com 

trimestre mais chuvoso corrcspondcntc aos mescs dc fevcrciro, marco c abril, alcancamdo 

ccrca dc 75% do total medio anual . O trimestre mais seco ocorre nos mescs de agosto, 

sctcmbro e outubro com mcnos de 2% da media anual. 

3.1. Producao de mudas 

As mudas utilizadas ncstc trabalho foram produzidas no Vivciro Florcstal do 

Departamento dc Engenharia Florestal, Campus V l l , durante o mes dc novembro de 1996, 

colocando-sc as scmcntes cm sulcos que foram fcitos no cantciro de scmcntciras no interior 

do tclado. As scmcntes nao foram submctidas a tratamcnto dc qucbra dc dormencia. 

A germinacao das espccies cstudadas dcu-sc, aproximadamcntc, aos 8 dias apos a 

semeadura. Apos o decimo quinto dia da germinacao foi rcalizado a repicagem das plantulas, 

ondc pcrmancccram por alguns dias dentro do telado, com o proposito dc adquirircm 

resistencia as condicocs do mcio. 

3.2. Rccipicntc 

Os rccipicntes usados foram garrafas plasticas com 8,5 cm dc diamctro e altura 

aproximada dc 18 cm, os quais foram submctidos a um proccsso dc pintura com o uso dc tinla 

lavavel, com o objclivo dc cvitar a incidencia dircta da luz no substrate Para o prccnchimcnlo 

desscs rccipicntes utilizou-sc o subslrato argila + arcia + cslcrco bovino proporcao dc 1:1:1. 

proprio do Vivciro. 
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3.3. Instalacao do experimento 

Os rccipicntes contcndo as mudas foram colocados cm vasos plasticos dc modo a cvitar 

conlato dircto com o solo, sendo em scguida expostos no patio em frente ao Laboratorio de 

Solo e Agua do Dcpartamcnto dc Engcnharia Florestal do CSTR, sob condicocs ambicntais. 

conforme mostra a Figura I . 

3.4. Proccsso dc pesagens 

Adicionou-se agua ao substrato contido nos rccipicntes com as mudas ate atingir a 

capacidadc dc campo. Postcriormcnlc fe/.-sc o vedamento da parte superior do rccipicntc com 

fila adesiva, cvitando a cvaporacao da agua do substrato. Em scguida, rcalizou-sc a pesagem 

para dclcrminacao do peso inicial. As pesagens foram feitas cm uma balanca com capacidadc 

para 10 Kg , instalada no Laboratorio dc Solos c Agua do Dcpartamcnto dc Engcnharia 

Florestal do CSTR/ UFPB, conforme mostra a Figura 2. 

3.5. Rcposicao da agua transpirada 

Apos a obtencao do peso inicial, as pesagens foram feitas cm intcrvalos de 2 horas 

durante dois dias, para a dctcrminacao da taxa dc transpiracao das espccies ao longo do dia. 

Dc acordo com o total dc agua perdida por transpiracao, sc fez a rcposicao da agua com o 

auxilio dc uma seringa, ate o conjunto substrato + rccipicntc + planta atingir o peso inicial ( 

Figura 3). 

Durante as obscrvacocs da transpiracao, quando as mudas sc encontravam com a idadc 

cquivalcnte a 90, 120 c 180 dias conlou-sc o numero dc folhas por planta. Mcdiu-sc com uso 

dc um paquimctro o diamctro do colcto dc cada planta c dcterminou-sc a altura da parte 

aerea, com auxilio de uma rcgua (Figura 4). 
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3.6. Condicocs climaticas durante o experimento 

A avaliacao do indicc dc transpiracao das mudas dc aroeira, cumaru c juca. 

rcspcctivamcnte, foi feita nos mescs dc fevereiro, marco c maio do ano dc 1997, cujas 

condicocs climaticas sao aprcscntadas na Tabela 1. Apcsar das obscrvacocs cntrc espccies 

tcrcm sido rcalizada cm pcriodos difcrcntcs, a maior variacao dc tcmperatura ocorrcu cntrc os 

horarios de obscrvacocs, conscqucntemcntc para os demais fatores nao foi difcrcntc. No 

entanto, pcquenas variacoes nas condicoes climaticas podc provocar a abertura ou o 

fechamento cstomatico devido a sua scnsibilidadc as condicocs do mcio. 



Tabela 1. Condicoes climaticas ocorrentes durante os dias de avaliacao da transpiracao das especies estudadas ( Aroeira. Cumarua e Juca). 

segundo o 3 2 Distrito de Meteorologia de Recife - PE 

Temperatura (°C) Umidade Relativa (%) Veloc. do Vento 
(m/s) 

Direcao 
Vento 

Evap.1 

(mm) 
Insol.2 

(bora) 
Prec/ 
(mm) 

Pesagens 9hs 15 hs 21hs M A X M I N 9hs 15 hs 21 hs 9hs 15hs 21hs 

26/02 27,6 35,0 28,5 35,3 23,1 63 32 56 2,8 4,0 4,1 L - N E 10,8 10,8 0,0 

27/02 26,8 35,0 29,1 35,1 21,6 62 31 48 1,5 1,6 3,0 NE 11,8 11,0 0,0 

06/03 27,4 33,8 28,8 34,4 22,6 63 35 64 3,3 1,1 3,0 L - N E 11,4 9,0 0,0 

07/03 29,6 34,8 29,3 35,0 22,8 58 36 56 4,8 3>3 5,6 L-SE 9,5 11.2 0,0 

20/05 27,4 30,9 26,1 31,8 19,6 60 42 66 5,1 4,6 2,1 SE-L 7,2 10,2 1,4 

21/05 25,6 31,2 25,0 31,5 21,8 75 49 69 3,8 3,8 5,0 L-SE 7,5 6,5 0,0 

1 - Evaporâ ao; 2-InsolafSo; 3-Precipita?So 



Figura 4. Medicao dc altiira 



igura 1. Visao geral do experimento 

Figura 2. Etapa de pcsagem 
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4. RESULTADOS E DISCUSSAO 

Dc acordo com as obcrvacocs experimentais foram obtidos os valores dc aitura, 

diamctro do colcto c media dc folhas, das ties espccies estudadas, conforme aprescntados na 

Tabela 2. 

A partir da media dc agua transpirada nos dois dias dc obscrvacao cm horarios 

subscqucntcs ( Tabela 3) foram construidos os grallcos aprescntados nas Figuras 5, 6 c 7. Pcla 

Figura 5 obscrva-sc que a aroeira aprcscnta uma baixa taxa dc transpiracao nas primciras 

horas do dia, porcm a medida que a tcmperatura diaria vai aumentando, vai sendo pcrdido 

uma maior quantidade de agua na forma de vapor. A figura mostra tambem que a partir das 

13 horas o indice dc transpiracao comeca a aprcsentar um dccrcscimo, podendo-sc supor que 

os estomatos rcagiram para um fechamento parcial. Apcsar da cspecic mostrar que perde agua 

durante todas as horas do dia, obscrva-sc que nos horarios ondc as condicocs climaticas sao 

mais sevcras ( 10 as 14 horas) a intensidade dc transpiracao foi mais clcvada, demonstrando 

que a planta nao cconomiza agua ncstcs horarios. 

Tabela 2. Valores medios cquivalcntcs a aitura, diamctro do colcto c media dc folhas clas 

espccies estudadas 

ALTURA 

(cm) 

DIAIYIETUO DO 

C O L K T O (cm) 

Mi:DIA DE 

FOLHAS 

AROF1RA 42,75 0,48 14,15 

CUMARU 25,36 0,40 8,64 

JUCA 90,68 0,67 18.84 
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Tabela 3. Valores medios dc pcrda de agua por transpiracao das tics espccies estudadas 

1 lorario 

ESPECIES 

1 lorario AROEIRA CUMARU JUCA 

7:30 8,50 6,82 -

8:30 18,60 5,46 10,08 

9:30 14,19 5,46 6,78 

. 10:30 20,16 7,96 1 1,80 

1 1:30 22,34 9,32 13,80 

12:30 22,25 6,95 14,20 

13:30 22,84 5,91 12,80 

14:30 20,80 8,87 12,80 

15:30 16,70 8,19 15,50 

16:30 13,04 5,23 1 1,90 

A Figura 6 mostra o andamento diario da transpiracao do cumaru. Obscrva-sc um 

pequeno decrescimo no indice transpiratorio nas primeiras horas do dia, podendo-sc deduzir 

que durante este pcriodo os estomatos cnconlram-sc praticamcntc fechados. Considerando-se 

que ncstc intcrvalo dc tempo as condicocs do mcio encontram-sc mcnos sevcra, a medida que 

estas sc clcvam acontecc um mccanismo dc abertura dos estomatos, iniciando uma clevacao 

na taxa dc transpiracao. Como c demonstrado na figura, ccrca dc 10 ate 12 horas a pcrda dc 

agua aumentou, dccrcsccndo a partir do mcio dia c aumentando novamcntc as 14 horas, 

conlinuando com scus estomatos abcrtos ale as 16 hs, por um pequeno pcriodo onde comcca 

a diminuir a transpiracao, quando as condicocs climaticas sc abrandavam, asscmclhanclo-sc a 

noite. Os rcsultados obtidos evidenciaram que o cumaru e uma cspecic cujo mccanismo dc 

abertura e fechamento dos estomatos funciona durante todo o dia, caracterizando-se o mcio 

dia como o pcriodo de maior pcrda dc agua na forma dc vapor. 
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Pela Figura 7 observa-se que durante as primeiras horas do dia o Juca apresentou uma 

pequena perda dc agua. Nos horarios de 8:30 as 9:30, os estomatos fecharam-se e houve uma 

reducao na transpiracao. Em scguida, aproximadamcntc as 10 horas, o aumento da taxa de 

transpiracao indica que ocorrcu um proccsso dc abertura dos estomatos, podendo-se perccber 

que das. 11:00 as 14 horas a planta continuava trasnpirando basicamente em equilibrio. 

Observando-se o curso diario da transpiracao desta cspecie verifica-se que a maior taxa de 

transpiracao ocorre as 15 horas, aproximadamcntc. A partir deste horario, quando as 

condicoes do meio tendem a tornarem-se brandas, a perda de agua decresceu. 
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Figura 5. Andamento dirario da transpiracao da Aroeira {Astronium urundeuva). 

u 



19 

Figura 6. Andamento diario da transpiracao do Cumaru (Torresea cearcnsis). 
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Figura 7. Andamento diario da transpiracao do Juca {Caesalpinia ferrea). 
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5. CONCLUSOES E RECOMENDACOES 

De acordo com os resultados obtidos conclui-sc que: 

a) a aroeira possui uma baixa transpiracao nas primeiras horas do dia, aumentando a medida 

que aumenta a temperatura: atingc uma valor maximo cntrc 11 e 13 horas, reduzindo-se nos 

horarios scguintcs; 

b) a transpiracao do cumaru c juca nas primeiras horas do dia apresenta 

comportamento decrescente, Aumentando, em seguida, com clevacao da tcmperatura, 

porem com oscilacoes no pcriodo da tardc. A maxima transpiracao ocorre cerca de 

12 e 15 horas respectivasmente; 

c) as oscilacoes no comportamento diario da transpiracao do cumaru e do juca mostram que 

estas especies vegclais economizam agua nos horarios mais criticos do dia; 

d) cm futuras pesquisas com as espccies estudadas, rccomenda-se um planejamento estatistico 

adequado, com o proposito de obtcr maior seguranca nos resultados, como tambem o uso de 

instrumcntos de maior prccisao na conducao do experimento, visando aumentar a 

confiabilidadc dos resultados, 

e) em trabalhos futuros sugere-se a dcterminacao da area foliar, o que permitira expressar a 

taxa de transpiracao por unidadc de area. 
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A N E X O 

\ ' 

ANTIESPASMODICAS - substantia que alivia ou evita espasmos (contracao 

involuiitaria dos musculos). 

CELULAS GUARDAS - celulas cpidermicas cspecializadas, que circundam urn 

poro ou estomato; as altcracocs no turgo de urn par de celulas guarda causam a 

abertura ou fechamento do poro. 

CERNE - parte interna, nao funcional do xilcma. t 

CUTICULA - camada dc material ccroso (cutina) pouco permcavel a agua, 

rcvcslindo a parede externa de celulas cpidermicas. 

CUTINA - subst6ancia contida na cuticula dc 6rgaos vegctais nao suberificados, 

muito rcsistcnte a reagentes quimicos. 

DECiDUOS - caduco, que cai; diz-sc da panta cujas folhas cacm cm ccila epoca 

do ano. 

DIFUSAO - movimcnto de particulas, suspensas ou dissolvidas, de uma regiao 

mais couccntrada para oulra mcnos concentrada, em conscqucncia do movimcnto 

ao acaso das molcculas individuais. 

ESTOMATOS - cstrutura microscopica, cxistcnte na epidemic das folhas, 

constituido por duas celulas com rcibrco especial da parede, cntre as quais fica 
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FIBRA - celula mais comprida do que larga, de paredes reforcadas, geralmente 

com lignina, que funciona como clcmciito de sustentacao, podendo armazenar 

resevas. 

FOTOSSINTESE - convcrsao da cucrgia luminosa em energia quimica; 

produ9ao de carboidratos, a partir do dioxido dc carbono. 

HEMOSTATICAS - efeito de estancar uma homorragia. 

PANICULA - tipo de infiorescencia que corresponde a um cacho composto; os 

ramos decrescem da base para o apice, e o conjunto assume a forma conica ou 

piramidal, com o apice para cima. 

PAREDE CELULAR - camada externa, rigida, das celulas, encontrada nas 

plantas. 

PELOS - formacao epidcrmica, uni ou pluricelular, simples ou ramificados, 

variando quanto as suas fui^oes. 

PLANTULAS - embriao vegetal que comcca a desenvolver-se na gennina9ao da 

semente; pequena planta recem-nascida. 

PRESSAO OSMOTICA - e a pressao que pode ser desenvolvida por uma 

soliupao separada da agua pura, diferencialmente penneavel, representa o indice 

da concentra9ao de solutos da soki9ao. 

RESINA - substantia segregada por varias plantas, encontradas em dutos 

especiais (tubos resiniferos). 

TANINO - qualquer dos diversos compostos de origem vegetal adstringentes, 
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TURGIDO - intumescido, referindo-sc a uma celula que e turgida, devido a 

capacita9ao de agua. 

VACUOLOS - cavidade existente na massa citoplasmatica, em geral 

opticamente vazia (onde seu nome), mas que na verdade, esta cheia de suco 

celular, nas celulas vegetais ha quando jovem. 

XEROMORFICOS - vegetais que aparentemente, pela sua morfologia externa 

ou interna, esta adaptado a ambientes sccos ou aridos. 

i 

u. 


