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BRASIL

Fernanda Cristina dos Santos Tibério
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INTRODUÇÃO

As invasões biológicas, além de causarem prejúızos
econômicos, principalmente à agricultura, constituem uma
das principais ameaças à biodiversidade e aos ecossistemas
naturais, além dos riscos à saúde humana (Ziller 2005). A
crescente globalização, com o incremento do transporte, do
comércio e do turismo internacional, assim como o ińıcio
das mudanças climáticas causadas pelo efeito estufa e mu-
danças no uso da terra, tendem a ampliar as oportunidades
de introdução e expansão de espécies exóticas invasoras na
região (Ziller 2005).

Considera - se invasora a espécie exótica ao ambiente
de origem e que se apresenta em ecossistema natural ou
antrópico e desenvolve altas taxas de crescimento, re-
produção e dispersão (Silva Matos & Pivello 2009). Além
das invasoras é posśıvel encontrar espécies chamadas de su-
per - dominantes, que são aquelas nativas ao ecossistema em
questão mas que se comportam como invasora frente a dese-
quiĺıbrio ambiental (Silva Matos & Pivello 2009). Esse pode
ser o caso tanto de espécies de ocorrência natural ao ambi-
ente como também daquelas de origem não determinada ou
desconhecida.

No caso das plantas, o potencial de invasão pode ser fa-
cilitado por caracteŕısticas próprias das espécies como pi-
oneirismo, heliofilia, produção de sementes pequenas e em
grande quantidade, dispersão anemocórica, reprodução sex-
uada e vegetativa eficientes, crescimento rápido, adaptação
às áreas degradadas e formação de bancos de sementes no
solo de grande longevidade (D’Antonio & Vitousek 1992;
Martins et al., 2004; Ziller 2003). Além disso, as carac-
teŕısticas bióticas e abióticas do meio podem também influ-
enciar a capacidade de invasão.

Por atingirem alta densidade e dominância na comunidade
invadida, estas espécies acabam por alterar estrutural e fun-
cionalmente o ecossistema, através de mudanças na pro-
dutividade, na disponibilidade de luz, nos ciclos h́ıdricos e
de nutrientes, nas cadeias alimentares, nas relações intere-
spećıficas (Hughes et al., 1991; D’Antonio & Vitousek 1992).

O gênero Pteridium ocorre em todos os continentes, com
exceção da Antártida, frequentemente como espécie inva-
sora altamente persistente (Marrs & Watt, 2006). Pterid-
ium aquilinum (L.) Kunh (Dennstaedtiiaceae), além de ser
esponsável por vários casos de intoxicação animal e humana
(Cruz & Bracarense 2004; Oliveira 1998), é uma das prin-
cipais espécies invasoras em reservas naturais de cerrados
dos Estados de Goiás e São Paulo (Pivello 2006). Devido às
mudanças recentes na taxonomia do gênero, a maioria das
áreas no Brasil tem sido identificada como P. arachnoideum
(Kaulf.) Maxon (Dennstaedtiiaceae).

O fogo, fator ecológico presente nos cerrados, pode ser in-
dicado como uma alternativa para o controle de algumas
espécies exóticas (Pivello 2006). No entanto, P. aquil-
inum foi tolerante e até beneficiada pelo fogo, em regiões
de Mata Atlântica (Silva & Silva - Matos 2006). A sua
grande produção de necromassa aumenta a intensidade dos
incêndios e, apesar da ausência de registros na literatura,
pode prejudicar as espécies nativas (D’Antonio & Vitousek
1992; Rook 2002). Dessa forma, a ocorrência de incêndios
freqüentes em ambientes florestais pode favorecer o estab-
elecimento de P. aquilinum , ao remover as espécies com-
petidoras e senśıveis ao fogo (Rook 2002). No entanto, não
se sabe se o mesmo aconteceria no banco de sementes de
ambientes de cerrado, em que as espécies nativas, principal-
mente herbáceas, podem não ser amplamente favorecidas
pelo fogo.

O efeito do fogo pode, portanto, contribuir ou ser fonte de
resistência ao estabelecimento de espécies invasoras em am-
bientes de cerrado, permitindo ou não a substituição dos
indiv́ıduos de sua população. Dessa, forma é importante
avaliar o impacto do fogo sobre o banco de sementes do
solo em áreas sujeitas a invasão de espécies vegetais super -
dominantes, para que se possa avaliar a possibilidade de re-
generação natural e as necessidades de intervenção na com-
posição da comunidade através do manejo destas áreas.
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OBJETIVOS

O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito do fogo na
abundância e composição do banco de sementes de uma área
de cerrado e, de modo mais espećıfico, identificar as famı́lias
predominantes e a presença ou ausência de germinantes de
Pteridium arachnoideum.

A partir de estudos anteriores, espera - se um aumento na
abundância das espécies nativas do cerrado em detrimento
da invasora, bem como que algumas famı́lias sejam mais
favorecidas pela ocorrência do fogo.

MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho de campo foi realizado na Reserva Ecológica do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estat́ıstica (RECOR),
constitúıda por uma área de 1300 ha localizada a cerca de
20 km do centro de Braśılia (15º6’41” S e 47º53’07” W). A
altitude varia entre 1.048 m e 1.100 m, e o clima é tipica-
mente sazonal, com uma estação seca bem definida (maio
a setembro), onde ocorre cerca de 90% da precipitação an-
ual. A temperatura média anual é de 22ºC, e os meses mais
quentes são setembro e outubro, com temperaturas médias
de até 25,6ºC; as temperaturas médias dos meses mais frios,
junho e julho, são de aproximadamente 20ºC. O solo pre-
dominante é o Latossolo Vermelho - Amarelo (Pereira et al.,
2004).

Numa área de aproximadamente 200 m 2, protegida contra
queima por 11 anos, e altamente infestada por Pteridium
arachnoideum foram coletadas 20 amostras de solo super-
ficial, utilizando - se um amostrador metálico de 25 cm de
lado e 5 cm de profundidade. Esse procedimento foi repetido
no dia seguinte à aplicação do tratamento de fogo, de forma
a obter dois conjuntos amostrais do banco de sementes do
solo: imediatamente antes e imediatamente após fogo

As amostras foram colocadas em bandejas de alumı́nio de
25 x 40 cm, em casa de vegetação, onde foram regadas
três vezes por semana durante um peŕıodo de pelo menos
seis meses. Durante as regas, foi observada a presença de
plântulas e sempre que posśıvel elas foram identificadas.

Para avaliarmos se houve diferenças significativas na
abundância das principais famı́lias no banco de sementes de-
vido à ocorrência do fogo, comparamos os tratamentos em
cada ambiente por meio do teste t ou de Mann - Whitney,
conforme o resultado do teste de Shapiro - Wilk realizado a
priori. Conduzimos todos os testes com 5% de significância.

RESULTADOS

No total emergiram 399 indiv́ıduos, 172 antes do fogo e
222 após o fogo. Em ambos os casos as famı́lias mais
abundantes foram Melastomataceae, representada princi-
palmente por Miconia albicans, e Poaceae, com ampla
dominância de Echnolaena inflexa. Nenhum indiv́ıduo
de Pteridium arachnoideum germinou durante o acompan-
hamento das amostras.

A prevalência de Melastomataceae no banco de sementes foi
observada em outros trabalhos, e deve ter sido influenciada

pela morfologia das sementes nessa famı́lia, predominante-
mente com pequenas dimensões (Thompson, 1987). Con-
siderando a importância dessa famı́lia no cerrado e a sua
relevância durante a regeneração em outros ambientes, essa
presença pode ser importante (Ellison et al., 1993). Por
outro lado, a presença de espécies de gramı́neas invasoras
pode ser problemática durante a regeneração (van der Valk
& Roger, 1989).

A ausência de germinantes de P. arachnoideum corrobora
com estudos realizados com bancos de sementes de áreas in-
vadidas por P. aquilinum, e possivelmente tem relação com
uma baixa longevidade dos esporos no solo (Ghorbani et al.,
2006). Tendo em vista a ampla presença em outros estudos,
entretanto, pode ser que a baixa produção de esporos tenha
sido determinante (Silva & Silva - Matos, 2006).

Não houve diferença significativa entre a abundância total
do banco de sementes antes e após ao fogo (Mann Whit-
ney: p=0,0758). Entretanto, analisando as abundâncias
das famı́lias mais representativas no banco de sementes
antes e após o tratamento de fogo, é posśıvel notar
que Poaceae aumentou em abundância (Mann Whitney:
p=0,0481; α=5%), enquanto Melastomataceae diminuiu sua
abundância após o tratamento (Mann Whitney: p=0,0249).

A ausência de alterações significativas na abundância to-
tal do banco de sementes ao fogo, aliada às alterações
na abundância de Melastomataceae e Poaceae, corroboram
com o esperado caso seja assumido um efeito variável do
fogo em diferentes famı́lias. Essas distinções podem ter im-
plicações para a o futuro dessa área, pois o tratamento de
fogo levou a um empobrecimento do banco de sementes,
com aumento da presença de espécies invasoras e redução
de espécies nativas (van der valk & Roger, 1989). Como em
geral tem - se encontrado um efeito benéfico do fogo no es-
tabelecimento e expansão de Pteridium sp , essa mudança
de composição deve der um fator ainda mais problemático
(Marrs & Watt, 2006).

CONCLUSÃO

Considerando a importância da manutenção da composição
e abundância do banco de sementes do solo, os resultados
desse trabalho sugerem que a aplicação do tratamento de
fogo como alternativa de controle à invasão de P. arach-
noideum pode não ser eficiente, pois pode alterar a com-
posição futura da comunidade de modo indesejado. Ape-
sar desses ind́ıcios, entretanto, é necessário acompanhar a
dinâmica do banco de sementes e a resposta a médio - prazo
de P. arachnoideum ao fogo, que podem ser influenciados
por fatores ambientais adicionais.
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a saúde animal e humana. Semina: Ciências Agrárias, Lon-
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(eds). 2005. Géneros Invasivos Extra Terrestres na
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