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INTRODUÇÃO

O Cerrado possui uma dominância alternada entre veg-
etação arbustiva - arbórea e herbácea - subarbustiva
(Coutinho, 1978; Durigan & Ratter, 2006), dando origem
as fitofisionomias que são caracteŕısticas deste bioma: cer-
radão, cerrado sensu - sticto, campo cerrado, campos sujo e
campo limpo (Coutinho 1978; Furley & Ratter, 1988). Esse
mosaico é originado por um conjunto de fatores, entre eles
o fogo, a disponibilidade de água e as propriedades f́ısicas
do solo (Furley & Ratter, 1988). O uso do fogo como ferra-
menta de manejo, aumentou a incidência de queimadas nas
áreas de cerrado (Hoffmann & Moreira, 2002), que apesar
de ser uma vegetação “pirof́ıtica” (Furley & Ratter, 1988;
Gignox et al., 997), acaba sofrendo as conseqüências do uso
excessivo.

Assim, o estudo das relações alométricas podem indicar a
plasticidade de espécies diante de variações ambientais (Hol-
brook & Putz, 1989). A ação do fogo pode refletir na alome-
tria de espécies lenhosas do Cerrado, no entanto, o estudo
comparativo entre populacões de uma mesma espécie sob
efeito desse distúrbio são pouco freqüentes. Os estudos ape-
nas enfatizam que estratégias de resistência ao fogo como a
presença de casca espessa e o investimento em altura, po-
dem variar entre as espécies, auxiliando em sua recuperação,
garantindo maior resistência a novos incêndios (Gignoux et
al., 997).

De acordo com as caracteŕısticas intŕınsecas de cada espécie,
estas podem se ajustar ao modelo de similaridade elástica,
estresse ou geométrico. Cada um destes modelos é caracter-
izado por um coeficiente na regressão exponencial, e apre-
sentam significados biológicos diferentes: no modelo de es-
tresse constante, por exemplo, a altura seria limitada pelo
diâmetro devido à possibilidade da árvore quebrar devido o
seu próprio peso, enquanto que no modelo elástico o risco
de quebra é devido à possibilidade da árvore se envergar
(McMahon, 1973).

OBJETIVOS

Nosso objetivo foi avaliar se a relação altura e diâmetro na
altura do solo de ajustam aos modelos geométrico, elástico
ou de estresse e se esta relação difere para os indiv́ıduos de
parcelas queimadas e não queimadas, entre 8 espécies, em
uma área de cerrado sensu stricto.

MATERIAL E MÉTODOS

Espécies

O estudo foi realizado com 8 espécies arbóreas t́ıpicas de
cerrado: Anadenanthera falcata (Benth) Speg.; Dalbergia
miscolobium Benth.; Diospyros hispida A.DC.; Erythroxy-
lum suberosum A.St. - Hil.; Miconia albicans (Sw.) Steud.;
Miconia ligustroides Naudin; Schefflera vinosa (Cham &
Schltdl.) Frodin & Fiaschi e Xylopia aromatica ( Mart.). A
nomenclatura das espécies seguiu The International Plant
Names Index (2009).

Área do estudo

O estudo foi realizado em uma área de Reserva de Cerrado
da Universidade Federal de São Carlos (21o 58’ e 22o 00’ S e
47o 51’ e 47o 52’ L). A reserva possui em torno de 124,8 ha
e altitude variando de 815m à 895m (Lapa, 2005). O solo
é do tipo Latossolo Vermelho - Amarelo Álico e Latossolo
Vermelho Amarelo Distrófico, caracterizado pela textura
arenosa e grande profundidade (Lapa, 2005). O clima da
região é definido como temperado quente com inverno seco,
sendo uma estação de seca, que vai de abril até setembro e
outra chuvosa de outubro a março. A temperatura média
anual varia de 20,8 a 21,70 C e a precipitação anual varia
entre 1.138 a 1.593 mm (Valenti, 2005). A Vegetação é
definida como cerrado sensu stricto de acordo com a classi-
ficação de Coutinho (1978).

Coleta e Análises dos dados

A área foi dividida em transecções que possuiam 5 m de
largura por 100 m de comprimento, separados por uma
distância de 20 m entre si e sendo subdividido em vinte
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parcelas de 5 x 5 m, sendo perpendiculares à estrada e par-
alelas entre si. Assim, foram amostradas 100 parcelas de
25m2.

Dentro de cada parcela, todos os indiv́ıduos das espécies
estudadas foram identificados, marcados com plaquetas nu-
meradas e tiveram seu diâmetro no ńıvel do solo e a altura
total medidos. O diâmetro foi medido com o auxilio de
um paqúımetro digital ou de uma fita métrica e a altura
medida por meio de uma vara graduada, um metro (régua
dobrável), ou uma régua de 20 cm.

As regressões, bem como seus respectivos coeficientes de
inclinação, intercepto, coeficientes de determinação e os in-
tervalos de confiança, foram obtidos através do programa
Past (Hammer et al., 001). Foi verificado o ajuste dos coe-
ficiente das regressões para cada espécie, em área queimada
e não queimadas, aos modelos geométrico (b = 1), elástico
(b = 0,67) e de estresse constante (b = 0,5).

RESULTADOS

Os valores dos coeficientes de inclinação (B), o coeficiente de
determinação (R 2) e seus respectivos intervalo de Confiança
(IC) para cada espécie na área queimada foram: Schefflera
vinosa b= 0,94 (IC=0.86 - 1.03) e R 2= 0,73; Miconia al-
bicans b=1,11 (IC=1.07 - 1.14) e R 2=0,55; Erythroxylum
suberosum b=1,13 (IC=1.01 - 1.25) e R 2=0,71; Diospy-
ros hispida b=0,88 (IC=0.63 - 1.05) e R 2=0,51; Xylopia
aromatica b= 0,94 (IC=0.91 - 9.98) e R 2=0,82; Anadenan-
thera falcata b=0,84 (IC=0.75 - 1.02) e R 2= 0,87; Dalbergia
miscolobium b=0,74 (IC=0.61 - 0.82) e R 2=0,43; Miconia
ligustroides b= 0,70 (IC=0.64 - 0.76) e R 2=0,50.

Já para a para os indiv́ıduos das mesmas espécies em área
não queimada, os valores dos coeficientes de inclinação (B)
e seus respectivos intervalo de Confiança (IC) e o coeficiente
de determinação (R 2) foram: S. vinosa b= 1,17 (IC=1.06
- 1.24) e R2=0,83 ; M. albicans b=0,92 (IC=0.85 - 0.98)
e R 2=0,52; E. suberosum b=1,08 (IC=0.88 - 1.27) e R
2=0,75; D. hispida b=1,02 (IC=0.85 - 1.20) e R 2=0,75; X.
aromatica b= 0,97(IC=0.93 - 0.99) e R 2=0,96; A. falcata
b=0,79 (IC=0.70 - 0.92) e R 2=0,97 ; D. miscolobiumb=
0,003 (IC= - 0.25 - 0,27) e R 2=0,00001; M. ligustroides b=
0,81 (IC=0.75 - 0.87) e R 2=0,63.

As espécies estudadas responderam de forma distinta ao
fator fogo, assim como observado por Hoffmann (1996) e
Gignoux et al., (1997). Tanto indiv́ıduos queimados como
os não queimados de S. vinosa e de M. albicans apresen-
taram tendência ao modelo geométrico. Para M. albicans
foi observado a presença de indiv́ıduos com a mesma al-
tura, no entanto com maior diâmetro para os não queima-
dos. Isso pode representar maior investimento em altura
nos indiv́ıduos queimados.

O mesmo foi observado para os indiv́ıduos queimados de
E. suberosum e de D. hispida que tendem ao modelo
geométrico mas aparentemente diferem dos não queimados
por apresentarem maior investimento em altura que os não
queimados. É posśıvel que o intervalo de aproximadamente
dois anos após a ocorrência do fogo, tenha contribúıdo para
a recuperação das espécies quanto ao crescimento tanto em
altura como em diâmetro, mas não podemos afirmar que

nesse tempo as espécies estudadas se recuperaram total-
mente quanto sua alometria, visto que os indiv́ıduos queima-
dos de S. vinosa, M. albicans, E. suberosum e D. hispida
tendem ao ajuste do modelo geométrico, mas que apresen-
tam indiv́ıduos com maior altura e menor diâmetro que os
indiv́ıduos não queimados.

Os indiv́ıduos não queimados de D. hispida e de X. aro-
matica não diferiram estatisticamente de 1.0, portanto se
ajustaram ao modelo geométrico. O modelo geométrico en-
contrado para indiv́ıduos não queimados de D. hsipida e
X. aromática prevê uma proporção direta entre o cresci-
mento em altura e o diâmetro, portanto os indiv́ıduos apre-
sentaram crescimento isométrico (Niklas 1994). Indiv́ıduos
queimados de X. aromatica tendem ao geométrico.

Os indiv́ıduos de A. falcata não se ajustaram aos mode-
los propostos, no entanto os queimados tendem ao mod-
elo geométrico e os não queimados ao elástico. Os in-
div́ıduos queimados e não queimados de D. miscolobium e
M. ligustroides também não se ajustaram aos modelos, mas
os queimados se aproximaram do elástico.

A relação entre altura e diâmetro de A. falcata, D. mis-
colobium e M. ligustroides tanto de indiv́ıduos queimados
como não queimados, não se ajustaram aos modelos pro-
postos, assim como o observado para Cecropia glazioui ,
Cecropia hololeuca em Floresta Pluvial Atlântica (Santos,
2000), C.obtusifolia (Alvarez - Buyla & Martinez - Ramos,
1992) e as espécies Alphitonia petrieri e Polyscias aus-
traliana em Floresta Tropical chuvosa (Claussem & May-
cock, 1995). Além do fogo, a alometria sofre a influência
de outros fatores, tais como o tempo de vida do indiv́ıduo,
densidade do tronco e outras variáveis ambientais (Claussen
& Maycock, 1995).

Além do intervalo de tempo considerado para a recuperação
dessas espécies, as caracteŕısticas intŕınsecas, observadas em
campo, como casca espessa e perda de folhas no ińıcio da
estação seca para D. hispida e E. suberosum, estação em que
ocorreu o incêndio antrópico na área de estudo, pode ter
colaborado para a resistência dos indiv́ıduos ao fogo. Para
lenhosas do Cerrado, a presença de casca provém proteção
ao câmbio na ocorrência do fogo (Miranda et al., 2002).
X. aromatica apresenta crescimento lento (Lorenzi, 1998).
Assim, o maior investimento dos indiv́ıduos em diâmetro
pode ser uma estratégia para garantir o estabelecimento da
espécie e reduzir o impacto de variáveis como o fogo. A
relação entre o fogo e alometria também foi verificado por
Archibald & Bond (2003) em espécies lenhosas de savanas
da África do Sul, que consideram o fogo como um impor-
tante fator que influencia no crescimento vertical e lateral
dos indiv́ıduos.

CONCLUSÃO

Conclúımos que o fogo pode provocar alterações na alome-
tria de espécies lenhosas do cerrado mas, dependendo da
espécie e da intensidade do fogo, o tempo requerido para
que a espécie volte ao padrão alométrico do estado pré -
fogo pode ser maior ou simplesmente, a espécie, pode não
retornar ao padrão antigo.
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