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ReGINA REBOUgAS 

INTRODUgAO 

Este trabalho e parte de um programa de estudo da biologia de 
algumas especies de lambaris do genero Astyanax, que tern como fim 
esclarecer os problemas peculiares as formas individualmente conside- 
radas, fornecer dados para um estudo das relagoes entre especies sim- 
patricas do mesmo genero e tambem estabelecer metodos e criterios 
aplicaveis a peixes mais raros e de investigagao mais dificil. 

Trata-se, obviamente, de um programa a longo prazo. Quase nada 
se sabe dos tetragonopterineos brasileiros; conhecemos apenas o tra- 
balho de Ihering & Azevedo (1936), versando a biologia de A. bima- 
culatus vittatus Cast, e de A taeniatus Jenyns, em aguas represadas 
do Nordeste. Desse modo, tornou-se obrigatorio, no desenvolvimento 
deste programa, uma analise tao completa quanto possivel dos aspec- 
tos principais da biologia das formas de interesse. 

Esta primelra contribuicao relata os resultados — por isso preli- 
minares — de um estudo piloto, em que se compararam duas amos- 
tras de A. fasciatus (Cuvier), colhidas respectivamenle no inverno 
(julho) e no verao (dezembro), durante a piracema. 
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Nao apresentamos propriamente conclusoes, senao hipoteses de 
trabalho, destinadas a orientar a continuagao dos estudos. 

MATERIAL 

0 material que serviu as nossas primeiras investigagoes foi cole- 
tado no Rio Mogi Guagu, logo abaixo da Cachoeira de Emas, muni- 
cipio de Pirassununga, Estado de Sao Paulo, Recaiu a escolha nesta 
localidade por vir sendo ela objeto de muita pesquisa ictiologica, 
desde os tempos de Rodolpho von Ihering. Recentemente Schubart 
(1953) publicou uma excelente monografia ecologica sobre o mesmo 
rio, com base especialmente em dados colhidos na Estagao Experi- 
mental de Biologia e Piscicuitura do Ministerio da Agricultura em 
Emas, local de nossa coleta. 0 mesmo autor tern, em colaboragao 
com A. L. Gomes, uma monografia da fauna ictiologica local, em ves- 
peras de publicagao, as partes pertinentes da qual nos foi dado gene;- 
roso acesso. 

Uma das amostras, a que chamamos B ou de inverno, foi colhida 
em julho de 1961. A outra (C, ou de verao), foi obtida em dezembro 
do mesmo ano, em plena fase de subida dos peixes para a desova 
(piracema). Devemos notar que, segundo informagoes verbais do dr. 
Pedro de Azevedo, os lambaris sao os primeiros peixes de piracema 
a subir, comegando sua movimentagao em outubro, com a primeira 
elevagao das idguas do rio. De fato, nossas femeas de dezembro ja 
haviam desovado. 

A coleta foi feita com tarrafa de malha fina (cerca de 1 cm entre 
nos). 

0 material foi identificado pelo dr. Heraldo A. Britski, segundo 
os criterios da monografia dos peixes do Rio Mogi Guagu que tern 
em prepare os drs. Otto Schubart e Alcides L. Gomes. 

METODOS 
Medidas 

Foram medidos o comprimento total e a altura do corpo. 
0 comprimento total foi obtido colocando-se o exemplar sobre 

uma regua, medindo-se a distancia entre a maxila superior e a extre- 
midade da nadadeira caudal. 
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A altura foi tomada com o auxilio de um compasso, ao nivel da 
inserQao anterior da dorsal. 

Todas as medidas vao expressas ao mais proximo milimetro. 

Sexagem 

O sexo foi sempre determinado por dissecgao das gonadas. Na- 
queles individuos em que estas nao estavam muito bem desenvolvidas, 
a determinagao foi feita por exame microscopico (esmagamento entre 
lamina e laminula). 

Escamas 

Atraves da contagem do numero de aneis existentes nas escamas 
visamos determinar a idade dos exemplares. 

O procedimento foi o seguinte. Retiramos algumas escamas da 
regiao dorsal, entre a linha lateral e a insergao da nadadeira dor- 
sal. Foram selecionadas, na medida do possivel, escamas perfeitas, 
mas isto nem sempre foi conseguido, devido a serem muito pequenas 
e de dificil observagao quanto a presenga de maculas. Selecionadas 
em numero nunca inferior a nove, foram submetidas a lavagem em 
uma solugao diluida de detergente, durante 30 minutos e, em seguida, 
imersas, tambem durante 30 minutos, em uma solugao de fenol a 
2%. Coladas, secas, a uma lamina, por albumina de ovo, estavam 
prontas para a leitura, que foi feita de duas maneiras, a lupa e com 
ampliador fotografico Leitz. 

0 padrao da escama obedece a disposigao estrutural das esca- 
mas cicloides, apresentando circulos concentricos em torno de um 
foco mal definido. 

No campo medio anterior os circulos estao muito proximos, 
nas respectivas faixas de crescimento. Ainda neste mesmo campo 
nota-se em cada inicio da faixa de crescimento, circulos que se cru- 
zam, dando o aspect© de um V grosseiro, semelhante ao descrito por 
Cable (1956), para o Salvelinus n. namaycush nos Grandes Lagos, 
formagao que indica claramente a posigao do anel. 

Nos campos laterais os circulos nao estao tao proximos uns 
dos outros, como no anterior. Entretanto os aneis sao perfeitamente 
visiveis, em continuagao aos vistos no campo anterior da escama. 
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No campo posterior os circulos apresentam uma feigao diferente. 
Seu aspecto e de crlstas bem salientes. No fim de cada faixa de 
crescimento ha um acumulo de circulos, tornando-se assim, o anel 
bem visivel, em continuagao aos campos anteriores. 

Falsos aneis podem ser identificados por nao se continuarem 
nos dois campos. 

Agrupamos os peixes em classes de acordo com o numero de 
aneis presentes, atribuindo-lhes algarismos romanos. 

Metodos Estati'sticos 

Os metodos estatisticos usados sao simples e de rotina e podem 
ser encontrados em qualquer compendio elementar. 
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DISTRIBUigAO ETARIA E RAZAO SEXUAL 

No que se segue aoeitaraos, como hipotese de trabalho, que 
cada um dos aneis completes encontrados nas escamas de Astyanax 
fasciatus represente um ano de vida. 

Com efeito, as escamas deste peixe sao, morfologicamente, em 
tudo semelhantes as daqueles em que esse criterio se aplica com 
certeza. Por outro lado, a vida da especie obedece a um ciclo anual 
extremamente marcado, como acontece com todos os peixes de "pira- 
cema", ou seja, que anualmente se congregam em cardumes e sobem 
os rios para a desova. 

Pode-se esperar que, mesmo em clima tropical, haja correspon- 
dencia entre numero de aneis e idade (Berlin, 1958: 495). Dados 
colhidos em outras regioes (Asia, Menon, 1953; lago Victoria, Gar- 
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rod & Newell, 1958; Gambia, Johnels, 1952, 1953) e mesmo no 
proprio Rio Mogi Guagu (Morais Filho & Schubart, 1955, para o 
dourado, Salminus maxillosus Val.; Godoy, 1959, para o curimbata, 
Prochilodus scrofa St.) mostram que aneis sao observaveis nas esca- 
mas da maioria das formas (alem de em ossos, otolitos e raios de 
nadadeiras) e que, com toda a probabilidade, representam marcas 
anuais. Sem duvida, como assinalou Johnels {11. cc.) em seus exce- 
lentes trabalhos, a leitura nem sempre e facil, e um certo coeflciente 
de enganos deve ser esperado. 

Alias, as criticas a aplicagao deste criterio as formas tropicais 
derivaram sempre de um conceito erroneo sobre uma pretensa homo- 
geneidade do clima, que, por sua vez deterrainaria velocidade uni- 
forme de1 crescimento. Ambas as suposigoes sao falacias. 0 contraste 
estacional e forte no Mogi (Schubart, 1953), bem como em muitas 
outras areas tropicais e sub-tropicais. Alem disso, os proprios ciclos 
fisiologicos dos animais podem determinar ritmos de crescimento, 
como proposto por Garrod & Newell (i.e.) que observaram conco- 
mitancia entre ciclo reprodutivo, deficiencia mineral (de calcio) tem- 
poraria e formagao de aneis em cichlideos do Lago Victoria. 

Finalmente, a evidencia interna deste estudo indica que a hipo- 
tese e perfeitamente razoavel. 

Estudamos separadamente a distribuigao etaria de machos e 
femeas, dentro de cada amostra, tendo em vista a possibilidade de 
diferengas sexuais (Tabelas 1 e 2 e Grafico 1). Nao foram encon- 
trados peixes com menos de 3 aneis nas escamas. Ainda mais, a 
frequencia de peixes com 3 aneis e muito menor do que a dos que 
tern 4 aneis. A aceitarmos a legitimidade da contagem como medida 
da idade, somos levados a supor que estes lambaris ingressam na 
caudal do rio (zona em que se processou a coleta), parte aos 3 e 
parte aos 4 anos de idade. Ou seja, que a classe IV e composta de 
individuos recem-recrutados (em maioria) e de outros recrutados no 
ano anterior. 

As frequencias decrescem rapidamente nas classes acima de 4 
anos. 

Por outro lado, verificamos que a distribuigao etaria difere mar- 
cadamente nos dois sexos. 
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Comparamos, inicialmente, pelo test de chi-quadrado, a fre- 
quencia dos sexos dentro de cada amostra. Na amostra B, menor, o 
test (7,63 para 2 graus de liberdade) quase alcangou o nivel de 
significancia de 0,05 (7,82) apesar de haver um visivel excesso de 

TABELA 1 

Distribuigao etdria 

Amostra B Amostra C Amostras B -f- C 

Aneis c5 ? (3 ? ? Total 

III 3 3 5 3 8 6 14 

IV 23 10 45 15 68 25 93 

V 7 7 5 12 12 19 31 

VI — 1 1 5 1 6 7 

33 21 56 35 89 56 145 

TABELA 2 

Distribuigao etdria percentual: amostras combinadas 

Dentro do sexo Dentro da classe 

Aneis 6 $ 6 $ 

III 9,0 10,7 57,1 42,9 

IV 76,4 44,6 73,1 26,9 

V 13,5 33,9 38,7 61,3 

VI Id 10,7 14,3 85,7 

machos na classe de 4 anos. Ja na amostra C, o chi-quadrado (31,01 
para 3 graus de liberdade) mostrou-se significante ao nivel de 0,001. 

Comparamos, a seguir, as duas amostras, sexo a sexo. Em ambos 
os casos o acordo foi excelente (machos, chi-quadrado 3,72 para 3 
graus; femeas, 3,11 para 3 graus), o que nos autorizou a fundi-las 



Papeis Avulsos, vol. 16, 1964 33 

80 90 100 110 120 130 140 
1 1 1 1 ' 1 > 

C?? 
1 1 1 1 1 

ui 1 III 1 

V 1 1 1 1 I 1 1 III 

II 1 1 1 1 III 1 1 1 IV 
II 1 ill 

1 VI 

1j_ 1 1 V 

1 1 II 1 1 ill ill 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 IV 
III 1 1 III 

8?? I VI 

1 1 II IV 

L 1 111 1 IV 
i i in 

Qdi 1 1 1 1 1 II V 

i i i 1 1 1 1 III 1 t IV 
U 1 III 

i . i , i i 1 
Comprimento total, mm 

i , i 
60 90 100 110 120 130 140 

Grafico 1. Distribuigao de frequencias do comprimento total, por amostra, sexo 
e classe de idade 

para testar as diferengas em distribuigao etaria nos sexos na totali- 
dade do material disponivel. O chi-quadrado (36,12 para 3 gratis 
de liberdade) mostrou-se significante ao nivel de 0,001. 

Exprimindo percentualmente os dados das amostras combinadas, 
verificamos (Tabela 2) que: i) os machos de 3 a 4 anos consti- 
tuem 84,4% do total de machos presentes, ao passo que os de 5 anos 
e mais nao chegam a 15%; ii) para as femeas, os numeros corres- 
pondentes sao 55,3 e 44,6; iii) na classe de 4 anos temos 73,1% de 
machos contra 26,9% de femeas; a proporgao de machos cai para 
38,7 e 14,3% nas classes superiores. 

Este fenomeno tern sido repetidamente observado na literatura 
(Geiser, 1923; Hile, 1941; Hartley, 1947; Reed, 1959). A coinci- 
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dencia de nossos dados com esses parece-nos razoavel indicio circuns- 
tancial da legitimidade da determinagao da idade1 pelo numero de 
aneis das escamas. 0 fenomeno em si merece investigagao, pois con- 
tinua sem explicagao desdef que Geiser sobre ele atraiu a atengao 
em 1923. 

IDADE E COMPRIMENTO TOTAL 

Analisando separadamente as duas amostras e, dentro delas, os 
dois sexos, verificamos (Tabela 3 e Grafico 2) que ha uma corres- 

TABELA 3 

Dados sdbre as distribui^oes de frequencias do comprimento total 

N A M 

Ill 3 111 — 114 112,3 

IV 22 100 - 128 116,4 ± 1,32 

V 7 115 — 135 125,4 ± 3,41 

III 3 112 — 126 119,0 

IV 9 118 — 137 123,1 ± 2,03 

V 7 116 — 129 122,3 rt 1,55 

III 5 85 — 112 98,2 ± 4,90 

IV 45 92 — 124 108,7 ± 1,29 

V 5 116 — 138 122,0 ± 4,20 

III 3 84 — 105 91,3 

IV 15 96 — 130 111,5 3,12 

V 12 109 — 141 127,3 ± 2,94 

VI 5 127 — 141 135,8 ± 2,33 

N 
A 
M 

— numero de indivlduos na amostra 
-— amplitude da distribuigao 
— media ± seu desvio-padrao. 
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pondencia geral entre o numero de aneis e o comprimento corporal, 
correspondencia esta bastante evidente apesar de encerrarem as amos- 
tras poucos exemplares fora das classes de 4 e 5 aneis e de, como 
ja observado por Hartley (1947: 205), ser grande a variabilidade 
dentro de cada classe. 

Em todo o caso, a presenga de uma relagao entre idade e com- 
primento e indiscutivel nos dois sexos da amostra C e nos machos 
da amostra B. No caso das femeas da amostra B, a classe de 5 aneis, 
representada por 7 exemplares, e de comprimento medio baixo. 
Sem duvida este problema so podera ser resolvido com mais certeza 
quando se disponha de amostras mais numerosas, com melhor repre« 
sentagao das classes de 3 e de 5 e mais aneis. 

Consideramos o bom acordo entre idade e comprimento como 
mais um indicio circunstancial da legitimidade do metodo das esca- 
mas na determinaQao da idade destes peixes. 

E ainda possivel extrair um pouco mais de informagao dos 
presentes dados. O mais importante e a grande diferenga presente nos 
dois sexos, entre o comprimento da classe de 3 aneis nas duas amos- 
tras, Em Dezembro esta classe variou de 85 a 112 mm nos machos 
e de 84 a 105 mm nas femeas; em Julho, respectivamente, de 111 a 
114 e de 112 a 126 ram. Este fato parece indicar que o recruta- 
mento se de depois de Julho e antes de Dezembro. 0 que se conhece 
da biologia dos lambaris sugere que o desenvolvimento desde a fase 
larval ate o recrutamento se de em biotopos adjacentes a caudal do 
rio e que a entrada nesta se de com as chuvas do verao. 

Aceitando esta observagao como hipotese de trabalho, podemos 
rearranjar o Grafico 1 na forma do Grafico 2, em que os sexos 
ainda se encontram separados, mas as distribuigoes das amostras 
C e B se acham intercaladas. 

Podemos inferir deste grafico que, apos o ingresso de alguns 
elementos da classe de 3 aneis na caudal do rio, eles sofrem um 
periodo de crescimento rapido, sem a adigao de anel as escamas, e 
que o anel seja adicionado apos essa fase. Isto e corroborado pela 
inexistencia de diferengas significantes entre as classes III de inverno 
e IV de verao. Este poderia ser um periodo de parada de crescimento 
e adigao de um anel. 
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Grafico 2. Distribuigao de frequencias do comprimento total, por sexo e classe 
de idade; amostras combinadas 

Comparando as classes de 4 aneis das duas amostras, infere-se 
do grafico que os valores de inverno sao mais altos, e que o desloca- 
mento para cima do extreme inferior da distribuigao predomina sobre 
o do extreme superior. Aplicando o test de t a essas comparagoes, 
vemos que, para os dois sexos, os resultados sao altamente signifi- 
cantes (nivel de 0,01): para os machos (65 graus de liberdade), t 
e 4,18 e para as femeas (22 graus) e 3,19. Sugere-se que a cauda 
esquerda da distribuigao da classe IV C seja composta de individuos 
recem-recrutados. 

De novo entre IV B e V C nao encontramos diferengas signifi- 
cantes nos dois sexos, apesar da presenga de um macho muito grande. 
Nos machos e femeas t e, respectivamente, 1,27 (25 graus) e 1,20 
(19 graus). 

Entre VC e VB as diferengas nao sao significantes: t e menor 
que 1 nos machos e igual a 1,50 nas femeas. 
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A passagem de V B para YI C mostra, nas femeas, diferenga 
significante (t igual a 2,52 para 10 graus de liberdade); nos machos 
os dados sao insuficientes, mas compativeis com o resultado ante- 
rior, Este fato aparentemenle contraria o que vimos ate agora, e 
devera ser objeto de ulterior investigagao. 

De um modo geral, os dados parecem indicar, pelo menos entre 
o recrutamento e a epoca de formacao do quinto anel, um periodo de 
crescimento rapido entre Dezembro e Julho e um de retardamento 
entre Julho e Dezembro, possivelmente com a formagao de um anel. 
Obviamente estas inferencias sao, mais que preliminares, provisorias, 
e so poderao ser melhor testadas apos a coleta de mais dados. Sao, 
porem, plausiveis, e parecem justificar a metodologia adotada. 

Para oontrolar estes fatos, estudamos, pelos mesmos metodos, a 
relagao entre a idade e a altura do corpo (Grafico 3). 0 paralelismo 
e tao perfeito que dispensamos a apresentacao de quaisquer outros 
dados alem do grafico. 
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V B 
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IV B 
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Grafico 3. Distribuigao de frequencias da altura do corpo, por sexo e classe 
de idade; amostras combinadas 

Pesquisando a possivel presen^a de diferengas sexuais no tama- 
nho, encontramos apenas um resultado significativo: na classe de 
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4 aneis da amostra do inverno (IV B) as femeas, com 123,1 ± 1,88 mm, 
sao maiores que os machos, que medem 116,4 ± 1,32 mm (t 2,95, 
com 29 graus de liberdade). Este problema tambem deve aguardar 
maior volume de material. 

REGRESSAO DA ALTURA SOBRE 0 COMPRIMENTO 

A regressao da altura sobre o comprimento (Graficos 4 e 5) e 
curvilinear. Os peixes menores crescem em comprimento quasi sem 
crescer em altura; por volta dos 95 mm de comprimento total a 
altura passa a crescer tambem, quase linearmente. A analise grafica 
mostra que nao ha diferencas, tanto sexuais quanto estacionais. Reser- 
vamos um estudo mais aprofundado deste carater para trabalbo pos- 
terior sobre as especies simpatricas de Astyanax na regiao de Emas. 

35 
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Grafico 4. Regressao da altura sobre o comprimento total. Amostra de verao (C) 
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SUMARIO E DISCUSSAO 

No presente trabalbo sao comparadas duas amostras, colhidas em 
Julho e Dezembro do mesmo ano, do characideo tetragonopterineo 
Astyanax fasciatus (Cuvier). A finalidade dessa comparagao foi, prin- 
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Grafico 5. Regressao da altura sobre o comprimento total. Amostra de 
inverno (B) 

cipalmente, verificar a adequagao dos metodos usados e extrair infor- 
magoes que permitissem o planejamento de um programa mais extenso. 
Deste constam: i) a elucida^ao da biologia das especies de Astyanax 
do Brasil meridional, problema de interesse tanto cientifico quanto eco- 
nomico, pois esses pequenos peixes comparecem obrigatoria e abun- 
dantemente na dieta de carnivoros maiores; ii) o estudo do compor- 
tamento de especies simpatricas do mesmo genero; iii) o estabeleci- 

mento de uma metodologia simples, baseada no estudo de especies 
abundantes, para ulterior aplicacao a oulras formas de obtengao mais 
dificil. 

Um dos pontos importantes desta fase piloto dos estudos foi a veri- 
ficagao da coerencia dos dados derivados da determinagao da idade 
a partir da contagem do numero de aneis nas escamas. Os dados da 
distribuigao etaria e da relagao entre idade e comprimento total e 
entre idade e a altura do corpo, coincidindo muito bem com o que se 
conhece na literatura, tendem a empresfar confianca a esse elemento. 
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Como resultados preliminares, que deverao orientar a continuaQao 
das pesquisas, temos 

1. A ausencia de indivlduos com menos dc 3 aneis nas esca- 
mas, e a relativa raridade destes. Isto obriga a buscar a especie em 
biotopos adjacentes ao rio, a fim de verificar a verdadeira idade de 
recrutamento. 

Alternativamente poderiam ser feitas duas hipoteses: vicio de 
amostragem (devido ao aparelho ou ao local de coleta) e mortali- 
dade muito forte das classes etarias baixas. 

Esta segunda hipotese, mais remota, so podera ser verificada com 
o correr do tempo. A primeira, porem, ja foi objeto de uma pri- 
meira verificagao. Pescamos, em Margo de 1962, intensivamente em 
uma ampla area do rio (incluindo o local das coletas anteriores), 
nsando a mesma tarrafa de 1 cm entre nos e mais uma rede de 
nylon com malha indeformavel de 2 mm. Conseguimos alguns pou- 
cos jovens, tao poucos que, a nosso ver, deve tratar-se de exempla- 
res extraviados do biotopo usual para sua idade. 

2. Indicios de mortalidade diferencial nos sexos. Os machos 
predominam nas classes de 4 e menos aneis e decrescem rapida- 
mente em abundancia depois disso. Desde que, como indicado por 
este estudo, nao haja diferengas notaveis em tamanho ou forma do 
corpo entre os sexos, ficaria dificil atribuir esse fato a predagao 
diferencial. Os dados de inverno nao sao conclusivos, mas os de 
verao nao deixam margem nenhuma a duvida. 0 estudo das causas 
deste fenomeno devera ser empreendido na continuagao dos traba- 
Ihos. 

3. As relagoes entre comprimento corporal e idade (determi- 
nada pelas escamas) levam a considerar a possibilidade de haver uma 
fase de crescimento rapido e outra de crescimento interrompido ou, 
pelo menos, retardado. Este fato, como ja discutido atras, e bem 
conhecido na literatura, mesmo em peixes tropicais, desde que sua 
vida obedega a um ciclo bem pronunciado. 0 rio Mogi Guagu oferece 
um nitido ciclo anual e numerosas especies "de piracema" apresen- 
tam-se altamente adaptadas a um ciclo desse tipo (Morais Filho & 
Schubart, 1955). 
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De modo geral poder-se-ia supor, neste ponto dos estudos, que 
a fase de crescimento intense sucedesse a estagao das aguas (ou se 
iniciasse nda) e que a diminuigao do ritmo (com possivel forma^ao 
de um anel) se desse na seca. Obviamente se impoe a coleta siste- 
matica de series grandes ao longo do ano, a que ja demos inicio. 

ABSTRACT 

A comparison is made between two samples, collected in July and Decem- 
ber, 1961, of the tetragonopterine characid Astyanax fasciatus (Cuvier), from 
the rio Mogi Guagu, at Emas, S. Paulo, Brasil. The main aim of the study 
was to check the validity of the methods used and to obtain the information 
necessary to the planning of a more extensive program, comprising: i) the 
study of the biology of southern Brasilian Astyanax; ii) the study of the rela- 
tionships between sympatric species of the same genus; iii) the establishment, 
through the analysis of abundant species, of simple and adequate methods 
for application to scarcer forms. 

One of the more important points of this pilot study has been to check 
the coherence of data derived from the determination of age by means of scale 
readings. Good agreement was found with regard to age distributions and to 
relationships between age, body length and body height. 

As preliminary results, which will orient the continuation of the program, 
one may quote: 

1. Absence of individuals with less than 3 rings on the scales, and the 
relative scarcity of even those. This demands an examination of adjacent bio- 
topes, in order to verify the age of recruitment. Further fishing with a small- 
mesh (2 mm) net in the same area seems to indicate that there was no 
sampling bias. 

2. Evidence of differential mortality between the sexes. Males prevail up 
to the four-ring class and therefrom rapidly decrease in numbers. Since this 
study shows no noticeable sexual differences in size or body shape, differential 
predation becomes improbable. 

3. The relationships between body lenght and age (as determined from 
scale readings) lead us to consider the possibility of one phase of rapid growth 
and another of cessation or, at least, slowing down of growth. This is rather 
to be expected in the case of a species subject to very- marked environmental 
and physiological cycles. As a first approximation, one might accept that the 
rapid growth phase would succeed (or perhaps include) the rainy season and 
ring formation happen during the dry winter months. Further collecting of 
adequate series is under way. 
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