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INTRODUÇÃO

No Brasil, a vegetação associada ao substrato de quartz-
ito e arenito em locais de altitude elevada é conhecida
como “campo rupestre”, caracterizada principalmente por
sua vegetação herbáceo - arbustiva distribúıda em mosaico
contendo habitats diferenciados, geralmente incluindo co-
munidades ruṕıcolas e campestres, com alta proporção de
espécies endêmicas (Conceição et al., 2005; Conceição & Pi-
rani 2005).

Os campos rupestres compõem a vegetação mais carac-
teŕıstica da Chapada Diamantina (Conceição 2000), sendo
reconhecido pelo elevado grau de endemismo distribúıdo em
diversos grupos de plantas, especialmente em famı́lias de
monocotiledôneas como Velloziaceae, Eriocaulaceae e Xyri-
daceae, que possuem mais de metade de suas espécies re-
strita aos campos rupestres (Giullietti & Pirani 1988; Giul-
lietti et al., 1997).

A Chapada é uma região do Brasil situada no centro da
Bahia que é acometida por grandes incêndios todos os anos,
que queimam extensas áreas de caatingas, cerrados, flo-
restas e campos rupestres, impactando trechos de vegetação
em nascentes e margens de rios, importantes ao abastec-
imento de água à população. A queimada da vegetação
é uma prática muito comum nos trópicos, sendo utilizada
no manejo agŕıcola para a eliminação da cobertura vegetal,
para a renovação da biomassa e fertilização do solo (Valen-
cia & Hernández 2002; Soares et al., 2006).

A rapidez da destruição dos ecossistemas de campo ru-
pestre nessa região ocasionou, nos últimos anos, degradação
ambiental acentuada. Assim, o prejúızo provocado pelas
queimadas e o desconhecimento dos processos envolvidos
na regeneração desse ecossistema indica a necessidade de
estudos para o reconhecimento dos efeitos do fogo sobre sua
vegetação.

OBJETIVOS

Este trabalho teve por objetivo conhecer os efeitos do fogo e
estudar a regeneração da vegetação queimada em uma área
de campo rupestre na Chapada Diamantina identificando as
famı́lias e estimando a área de cobertura daquelas que re-
brotam a partir de sistemas subterrâneos perenes e daquelas
que crescem na área a partir de sementes.

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi realizado na Chapada Diamantina no mu-
nićıpio de Palmeiras, Bahia, Brasil, em vegetação de
campo rupestre próxima à BR 242. Foram estudadas uma
área queimada na primeira semana de novembro de 2008
(12027’50,9”-12027’52,5”S e 41025’50,7” - 41º26’02,6”W),
localizada na APA Marimbus - Iraquara, e outra área
sem ocorrência recente de queimada, ao menos nos últimos
três anos localizada no Parque Nacional da Chapada Dia-
mantina (PNCD).

Duas áreas quadrangulares foram divididas em quadŕıculas
de 10x10m onde oito foram sorteadas e subdividida em
25 subunidades de 2x2m, das quais foram sorteadas cinco
(Conceição & Pirani 2005). Das oito unidades utilizadas em
cada área, metade era constitúıda de vegetação campestre e
a outra de afloramentos rochosos. O mesmo procedimento
de sorteio e demarcação da área queimada foi repetido na
área controle (sem ocorrência recente de fogo), totalizando
uma amostra de 16 unidades de 10x10m e 80 subunidades
de 2x2m.

As áreas de cobertura das famı́lias encontradas foram obti-
das a partir da estimativa visual das subunidades de 2x2m
(Westhoff & Maarel 1978). A distinção do crescimento dos
indiv́ıduos, via rebroto do sistema subterrâneo perene e via
semente, foi realizada pela observação em campo escavando
- se o solo com pá. Os indiv́ıduos com sistemas radicu-
lares pouco desenvolvidos foram classificados como provin-
dos de semente, enquanto àqueles com ramos a partir de
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estruturas subterrâneas foram classificados como rebroto.
Também foram medidas as alturas máximas dos indiv́ıduos
em cada subunidade, tais medições foram restritas à parte
aérea da vegetação e realizadas em cinco peŕıodos após a
queima: 0, 1, 3, 4 e 6 meses.

RESULTADOS

Foi posśıvel visualizar uma grande diferença na fisiono-
mia da área estudada 90 dias (fevereiro) após a passagem
do fogo. Nas quatro parcelas de vegetação campestre, as
famı́lias com maior área de cobertura foram Poaceae (15,36
m 2), Leguminosae (4,5 m 2), Brassicaceae (3,9 m 2) e Poly-
galaceae (3,0 m 2). As famı́lias Poaceae e Brassicaceae ap-
resentaram uma ligeira redução da área de cobertura (15,1
m 2 e 3,1 m 2 respectivamente) 180 dias (maio) após o fogo,
enquanto, Leguminosae (6,5 m 2) e Polygalaceae (4,8 m 2)
tiveram um acréscimo na área de cobertura.
Nas quatro parcelas de afloramento rochoso estudadas no
mês de fevereiro, as famı́lias que apresentaram maior área
de cobertura foram Poaceae (5,43 m 2), Leguminosae (2,1
m 2), Bromeliaceae (1,72 m 2) e Polygalaceae (1,9 m 2).
No mês de maio, houve um grande crescimento em área de
cobertura para estas famı́lias: Poaceae - 63,2 m 2, Legumi-
nosae - 44,3 m 2, Polygalaceae - 29,2 m 2 e Bromeliaceae,
com menor crescimento, 2,65 m 2. Além destas, Labiatae
que apresentou cobertura pouco expressiva em fevereiro (0,7
m 2) exibiu grande crescimento em maio ocupando cerca de
40 m 2.
A famı́lia Poaceae obteve maior cobertura nas duas áreas,
sendo apontada como o grupo de plantas melhor adaptado
à queima em função de sua rápida capacidade de regen-
eração. Isso se deve ao cont́ınuo crescimento do meristema
intercalar, oriundos de meristemas protegidos abaixo do solo
ou na base das bainhas persistentes. (Heringer & Jacques,
2001).
Na área campestre, o crescimento via semente foi a es-
tratégia mais utilizada pelas plantas. A maior quantidade
de solo exposto e enriquecido em nutrientes pela passagem
do fogo torna a germinação das sementes viável aumentando
a quantidade de espécies novas. No entanto, a competição
por recursos se torna mais freqüente e por isso pode gerar a
redução de certas espécies em detrimento do surgimento de
outras. Provavelmente a pequena redução na área de cober-
tura das famı́lias Poaceae e Brassicaceae no mês de maio se
deve a este fato.
Nos afloramentos rochosos, por sua vez, o fogo não atinge
as ilhas de vegetação como nos locais em que a vegetação
herbáceo - arbustiva é cont́ınua (Conceição, 2007). A rocha
exposta funciona como uma barreira impedindo que o fogo
elimine por completo a planta e por isso existe um menor
gasto energético para sua reestruturação. Por isso, a veg-
etação consegue crescer por rebrota de forma mais eficiente
do que àquelas que crescem via semente.
A queima da vegetação é um processo que abre oportu-
nidade de colonização (Ramsay & Oxley 1996) nas áreas
atingidas. No entanto, a diferença nas estratégias de re-
ocupação nas áreas de vegetação campestre e de afloramento
rochoso pode ser explicada pelo diferente acúmulo de com-
bust́ıvel, caracteŕıstica determinante na intensidade e na

duração do incêndio (Ramsay & Oxley 1996, Menges &
Hawkes 1998).

CONCLUSÃO

Apesar da maioria das espécies colonizarem a área via se-
mente, o crescimento por rebrota tem se mostrado uma es-
tratégia mais eficiente para a restauração de uma ambiente
perturbado pelo fogo, nos estágios iniciais de sucessão. A
famı́lia Poaceae mostrou maior aumento na área de cober-
tura no peŕıodo observado. Estes resultados somam in-
formações ao projeto Efeitos do Fogo na Vegetação de
Campo Rupestre na Chapada Diamantina, que visa enten-
der os efeitos espaciais e temporais do fogo nesta vegetação.
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