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INTRODUÇÃO

O cerrado é o segundo maior domı́nio brasileiro, sendo su-
perado apenas pela Amazônia. É uma savana neotropi-
cal que possui uma grande biodiversidade de fauna e flora,
e, um dos “hotspots”, ou seja, áreas prioritárias para con-
servação (Silva & Bates, 2002). Este ecossistema é modifi-
cado pela ocorrência natural do fogo (Coutinho, 1990), que
influencia consideravelmente a estrutura e a composição da
vegetação das savanas tropicais (Soares, 1990).

As espécies vegetais do cerrado são, em sua maioria, adap-
tadas à ação do fogo, apresentando caracteŕısticas como
suberização do tronco e dos galhos, sementes resistentes
a altas temperaturas (Guedes, 1993; Coutinho, 1990), e
também adoção de propagação vegetativa em vez de re-
produção sexuada (Abrahamson, 1980). Algumas espécies
podem apresentar mortalidade total das suas partes aéreas
devido à ação do fogo, mas conseguem rebrotar a partir de
órgãos subterrâneos (Raw & Hay, 1985; Rizzini & Heringer,
1962).

Deste modo, o fogo pode alterar a estrutura populacional
de diferentes espécies do cerrado. Os estudos populacionais
permitem conhecer a situação de uma espécie em seu habi-
tat, os fatores bióticos e/ou abióticos, as taxas de cresci-
mento e mortalidade, bem como os eventos e os processos
que determinam a estrutura de uma população no ambiente
(Hay et al., 2000; Clark, 1994). Além disto, a interação
de diversos fatores como o fogo e presença de espécies in-
vasoras, seguramente poderá definirá a distribuição espa-
cial das espécies (Taylor & Taylor 1977). Sendo assim, es-
peramos para ambientes heterogêneos um padrão de dis-
tribuição agregado, relacionado à disponibilidade de recur-
sos e fatores como produtividade dos parentais, intensidade
luminosa e condições de solo (Kimura & Simbolon 2002).

OBJETIVOS

O objetivo do presente estudo foi avaliar a estrutura popu-
lacional de Tibouchina stenocarpa e a influência do fogo em
sua distribuição no habitat.

MATERIAL E MÉTODOS

2.1-Área de estudo:

O estudo foi realizado em uma área de cerrado sensu stricto,
localizada no campus da Universidade Federal de São Car-
los, São Carlos, SP (21o 58’ S, 47o 52’ W), altitude variável
entre 815-895 m, com 124,68 ha de vegetação de cerrado
(Santos et al., 1999). A área foi atingida, em agosto de
2006 por um incêndio antrópico, que deixou um mosaico de
áreas queimadas e não queimadas.

2.2 - Espécie amostrada:

Tibouchina stenocarpa pertence à famı́lia Melastomataceae,
com cerca de 200 gêneros e 5000 espécies. Apresenta
distribuição pantropical, e ocorre em diferentes formações
savânicas e florestais do cerrado (Souza & Lorenzi, 2005).
É uma árvore pequena, com casca áspera e ramos jovens
alados de formato quadrangular. As folhas são simples, pi-
losas em ambas as faces, opostas, lanceoladas, com base
arredondada e ápice agudo. As flores possuem coloração
púrpura, são grandes e dispostas em pańıculas terminais.
O fruto é do tipo cápsula com forma ovóide e de cor fer-
ruǵınea. A espécie ocorre em fisionomias campestres de
cerrado, cerrados sensu strico, cerradão e em formações flo-
restais ripárias (Durigan et al., , 2004).

2.3 - Coleta de dados:

Durante o mês de fevereiro de 2009, ao longo de 5 transec-
tos com 20 parcelas de 5m2 distantes 20 m entre si, foram
medidos o diâmetro na altura do solo (DAS) e a altura
de todos os genetas e rametas de T. stenocarpa. Aproxi-
madamente metade das parcelas (53) foram atingidas pelo
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incêndio, sendo que parcelas queimadas e não queimadas se
distribúıram de forma aleatória em quatro dos cinco tran-
sectos (Runs test, executado no Past v. 1.89).

2.4 - Análise dos resultados:

A normalidade dos dados foi testada pelo teste de Shapiro -
Wilk e os¬ transectos amostrados foram comparados entre
si pelo teste de Kruskal - Wallis (Past v.1.89). Como os
dados não apresentaram distribuição normal, foi calculado
o coeficiente de correlação de Spearman entre a altura dos
indiv́ıduos e a área basal. O ı́ndice de agregação foi men-
surado pelo programa SadieShell v.1.22, e as diferenças nos
padrões de estrutura e distribuição da espécie entre as áreas
queimadas e não queimadas foi avaliada pelo teste de Mann
- Whitney (Past v.1.89).

RESULTADOS

No total foram encontrados 151 indiv́ıduos de Tibouchina
stenocarpa, destes 44 eram genetas, e 107 eram rametas.
Não houve diferença na distribuição destes entre os tran-
sectos (genetas p= 0,2059; rametas p= 0,2084).

Relacionando - se a altura com o número de indiv́ıduos não
foi verificado um padrão de J invertido, comum em pop-
ulações vegetais. Porém, é posśıvel notar uma estrutura de
J invertido na população, a partir dos indiv́ıduos com al-
tura maior que 1 metro. Conforme observado em campo,
isso pode ter ocorrido porque os indiv́ıduos maiores que um
metro já apresentavam alguma fase reprodutiva (frutos, flo-
res, ou botões florais). A altura e a área basal dos indiv́ıduos
apresentaram correlação positiva (rs= 0,83).

A partir das análises da distribuição da espécie, foi en-
contrada uma forte agregação dos indiv́ıduos (́ındice de
agregação = 1,615; p= 0,0021). Pode atribuir - se
esta caracteŕıstica de agregação, à limitação da ocorrência
desta espécie devido a presença de espécies invasoras como
Urochloa SP. Assim, percebeu - se em campo e através do
mapa de distâncias produzido, que há um menor número de
indiv́ıduos da espécie nas áreas de borda do fragmento com
maior densidade do capim braquiária.

Foram encontrados 32 genetas e 70 rametas nas parcelas
queimadas, e 13 genetas e 37 rametas nas parcelas que
não foram afetadas pelo fogo. Abrahamson (1980) formula
que muitas espécies sujeitas à ação do fogo investem na re-
produção vegetativa, uma vez que a demanda de recursos
utilizados para a reprodução assexuada seria maior. Além
disso, o fogo pode inviabilizar a dispersão e a germinação
das sementes produzidas e consequentemente o sucesso da
reprodução sexuada. Hoffmann (1998), em um estudo com
Miconia (Melastomataceae), notou que após a ocorrência
do fogo não houve produção de sementes por um peŕıodo
de um ano após o incêndio, e a espécie só produzia se-
mentes capazes de sobreviver à ação do fogo três anos após
a ocorrência de queimadas.

Não houve diferença no número de genetas e rametas entre
as áreas com ou sem registro de fogo (p= 0,6535 e 0,7371
respectivamente). Em contrapartida, houve diferença na
área basal (p= 0,0009743) e na altura dos indiv́ıduos (p=
0,0006285), que pode estar relacionada a uma maior suber-
ização do tronco e à presença de folhas em ramos mais altos

nos indiv́ıduos queimados, caracteŕısticas que pode ter per-
mitido a sua sobrevivência durante a ocorrência do incêndio.

CONCLUSÃO

Vários fatores regem a estrutura e a distribuição de espécies
no ambiente. Na população de T. stenocarpa estudada, foi
posśıvel notar que esses padrões são influenciados pelo fogo
que, portanto deve influenciar ocorrência e os padrões de
reprodução da espécie. Desta forma, a reprodução através
da propagação vegetativa para esta espécie, pode ser uma
estratégia adquirida para que a mesma continue ocupando
seu nicho no ambiente mediante a ocorrência de incêndios.
Entretanto, para que se tenha uma visão mais precisa do
efeito do fogo na estrutura populacional e distribuição es-
pacial de Tibouchina stenocarpa, são necessários estudos que
contemplem outros fatores bióticos e abióticos importantes
na história de vida das espécies de cerrado.
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