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INTRODUÇÃO

As Florestas Tropicais podem ser consideradas mo-
saicos dinâmicos de vegetação influenciados por diferentes
condições abióticas e bióticas (Martinez - Ramos, Alvarez -
Buyla & Sarukhan 1989) que atuam na dinâmica de pop-
ulações, impondo mudanças no número de plantas no tempo
e no espaço (Jardim & Cunha 1998).

A topografia tem sido considerada como a mais importante
variável na distribuição espacial dos indiv́ıduos e na estru-
tura das florestas tropicais, porque ela comumente está in-
timamente relacionada com as mudanças nas propriedades
dos solos, particularmente no regime de água e na fertili-
dade. A correlação entre distribuição de espécies arbóreas,
variáveis do solo e topografia tem sido demonstrada em es-
tudos com florestas tropicais (Oliveira Filho et al., 2001;
Esṕırito Santo et al., 2002; Souza et al., 2003; Carvalho
et al., 2005).

Os padrões espaciais são um ponto crucial em várias teorias
ecológicas, pois muitas idéias partem do prinćıpio de que in-
div́ıduos próximos no espaço e no tempo estão mais sujeitos
a serem influenciados pelos mesmos processos locais (Leg-
endre & Fortin 1989). Um fator muito importante de ser
considerado, quando se analisam fenômenos desta natureza,
é a autocorrelação espacial, segundo a qual amostragens de
indiv́ıduos localizados próximos uns dos outros têm uma
maior tendência a serem similares (Dale 1999).

O fragmento florestal em que esse estudo foi desenvolvido
está situado às margens do rio Tibagi e distribui - se como
uma área ı́ngreme próximo ao rio e uma região plana mais
distante do rio e com maior altitude.

OBJETIVOS

Comparar a demografia e a distribuição espacial de Astro-
nium graveolens, uma espécie comum nas duas porções do
fragmento florestal

MATERIAL E MÉTODOS

A espécie estudada foi A. graveolens Jacq. (Anacardiaceae),
conhecido como Guaritá. Árvore de dossel de 15 a 25 m de
altura, comumente com diâmetro máximo de 40 a 60 cm.
É uma espécie desćıdua, heliófita, ocorre em Floresta Esta-
cional Semidecidual e Floresta Ombrófila Densa do sul
da Bahia ao Rio Grande do Sul (Lorenzi 1998). Segundo
Soares - Silva et al., (1992) e Dias et al., (2002) A.
graveolens está entre as 10 espécies mais bem posicionadas
em ı́ndice de valor de importância no Baixo Tibagi, região
onde estão situadas as áreas do presente estudo. Sendo, por-
tanto uma das espécies mais importantes na caracterização
das florestas ciliares da bacia do rio Tibagi.

Foram demarcadas duas áreas de 5000 m2 cada ,uma plana
(AP) e uma declivosa (AD) em um mesmo fragmento (23º
16’s e 51º 03’W). Para o estudo de estrutura espacial foi de-
marcada também uma área plana do Parque Estadual Mata
dos Godoy (AG) (23º 27’s e 51º 15’W). Foi utilizado o mod-
elo de matrizes para o estudo demográfico (Caswel 1989).
A estrutura espacial foi analisada usando o coeficiente de
autocorrelação espacial dado pelo coeficiente I de Moran
(Legendre & Fortin 1989)

Para avaliar posśıveis correlações entre a distribuição es-
pacial de A graveolens com diferentes variáveis abióticas foi
medido o ı́ndice de cobertura vegetal de cada parcela. Além
disso, foram avaliados também a declividade das áreas, a
massa e volume de serapilheira, o pH e umidade do solo.
A correlação da distribuição espacial dos indiv́ıduos com as
diferentes variáveis abióticas analisadas foi testada através
do teste parcial de Mantel (Smouse et al., 1986). As
análises de autocorrelação espacial e o teste de Mantel foram
realizados utilizando - se o software Passage 2 (Rosenberg
2001).

Para produzir uma ordenação das parcelas a partir do
número de indiv́ıduos e de diferentes variáveis ambientais,
foi realizada uma análise de componentes principais (ACP).
Para a construção do diagrama, foram utilizadas as parcelas
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para verificar sua correspondência com as variáveis da ACP.
A análise de componentes principais foi feita no programa
SPAD versão 3.5. (Cisia - Ceresta 1998).

RESULTADOS

O número de indiv́ıduos de A. graveolens no fragmento flore-
stal da FD variou no peŕıodo de 2007 - 2008, na área plana
houve o ingresso de 87 indiv́ıduos e cinco mortes para as
primeiras classes de tamanho. Para a área declivosa houve
o ingresso de 184 indiv́ıduos e 58 mortes para as primeiras
classes de tamanho. O retorno dos indiv́ıduos para a classe
de tamanho anterior ocasionado por quebra foi maior na
AD e para as classes de menor tamanho. Nas duas áreas es-
tudadas as probabilidades de permanência na mesma classe
de tamanho (altura) foram altas.

Considerando a variação demográfica interna de cada área,
na AD essa variação foi maior, apresentando, num maior
número de classes, recrutamentos para classes maiores e re-
tornos para classes menores, por conseqüência de quebras.

A. graveolens apresentou maiores taxas de recrutamento e
mortalidade nas classes menores, com progressiva redução
nas maiores, para as duas áreas. A probabilidade de so-
brevivência de A. graveolens foi alta, sendo maiores para
as classes de maior tamanho, com praticamente nenhuma
mortalidade e menores probabilidades de transição. Estes
resultados indicam que os indiv́ıduos de categorias maiores
apresentam variações demográficas mais lentamente, apre-
sentando maior investimento na sobrevivência. Segundo Al-
varez - Buylla & Martinez - Ramos 1992, Bernacci 2001 e
Gomes et al., 2003 as maiores taxas de mortalidade ocor-
rem entre os menores indiv́ıduos e diminuem conforme o
indiv́ıduo aumenta em tamanho (Solbrig & Solbrig 1979).
Segundo Marques e Joly (2000) estas taxas, iguais a zero
entre subadultos e adultos, são esperadas, pois o peŕıodo
de um ano provavelmente não seja suficiente para se detec-
tar alterações estruturais nas últimas classes de tamanho de
populações de espécies arbóreas.

Causas espećıficas de mortalidade não foram determinadas
para cada indiv́ıduo, no entanto para AD a causa das
mortes pode ser devido ao arraste de part́ıculas de solo con-
seqüência da declividade acentuada da área, o que pode
ocasionar o soterramento ou até retirada dos indiv́ıduos
menores, sem crescimento secundário. Resultados semel-
hantes foram encontrados para Calophyllum brasiliense
onde a principal causa das mortes foi o soterramento das
plântulas devido às variações do leito do rio (Marques e
Joly 2000).

Apesar da maior variação demográfica e do maior número
de indiv́ıduos na área de declive, se os parâmetros fossem
mantidos constantes como os do peŕıodo estudado (2007 -
2008), o modelo populacional utilizado prediz que, indepen-
dente da área da FD estudada, a população de A. graveolens
não iria sofrer alteração numérica, segundo os valores da
taxa finita de crescimento populacional (que foram iguais a
um). Ou seja, a população de A. graveolens está estável

nas duas áreas, mas, provavelmente, atingindo a capaci-
dade suporte da área de platô com um menor número de
indiv́ıduos.

Os indiv́ıduos de A. graveolens das três áreas apresen-
taram distribuição agregada, diferindo somente no tamanho
máximo posśıvel das manchas, que foram de até aproxi-
madamente 8 metros para as áreas planas (AP e AG) e até
aproximadamente 20 metros para a área declivosa. Estes re-
sultados indicam que os microambientes favoráveis ao esta-
belecimento de A. graveolens apresentam maiores extensões
na área declivosa, onde há maior quantidade de indiv́ıduos.

Microambientes estes, mais iluminados, com menor umi-
dade e maiores part́ıculas do solo.

Segundo Gunatilleke et al., (1996), a variação topográfica
é um importante fator edáfico, pois cria um mosaico de mi-
croambientes que exercem um importante efeito na maneira
das diferentes espécies explorarem o ambiente. O que está
de acordo com os resultados apresentados por A. graveolens,
que apresentou uma correlação com a declividade positiva
e altamente significativa (p <0,001) pelo teste parcial de
Mantel.

A análise de componentes principais demonstrou que as
parcelas da área declivosa, apresentaram maiores asso-
ciações com a declividade, o pH do solo, e a massa de ser-
apilheira, e uma não associação com o ICV e a umidade do
solo. Isto indica que o sucesso dos indiv́ıduos na área de-
clivosa tem relação com as variáveis associadas ao declive
(menor ICV, maior massa de serapilheira, maior pH do solo
e menor umidade do solo) tornando posśıvel a formação de
maiores manchas de indiv́ıduos de A. graveolens nesta área.
Esṕırito Santo et al., 2002) obteve correlações significati-
vas entre variáveis topográficas e edáficas e a distribuição
da abundância das espécies vegetais. Souza et al., 2003)
demonstrou que a heterogeneidade ambiental de um frag-
mento de floresta semidesćıdua às margens do rio Capivari
no estado de Minas Gerais é caracterizada principalmente
pela topografia acidentada, estando o regime h́ıdrico dos
solos correlacionado com a distribuição das espécies.

CONCLUSÃO

O presente estudo enfatizou como as variáveis ambientais
resultado da diferença topográfica podem causar diferenças
na demografia e distribuição espacial dos indiv́ıduos de A.
graveolens ocupando um mesmo fragmento florestal.

Possivelmente estas diferenças apresentadas pelos in-
div́ıduos são resultado da heterogeneidade entre os ambi-
entes, resultado das diferenças topográficas entre as áreas.
Esta heterogeneidade ambiental possibilitou uma maior
disponibilidade de śıtios favoráveis para o estabelecimento
e desenvolvimento de maior número de indiv́ıduos na área
declivosa. O maior número de indiv́ıduos da espécie es-
tudada na AD pode ser também devido ao seu sucesso
competitivo em relação a outras espécies que apresentam
uma abundância bem inferior nesta área quando com-
parada com o platô. Como exemplos, podemos citar As-
pidosperma polyneuron e Chrysophyllum gonocarpum,, que,
assim como A graveolens, apresentam alto ı́ndice de valor
de importância no fragmento florestal estudado.
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19(1):91 - 109.

Caswell, H. 1989. Matrix population models. Sinauer, Sun-
derland, Massachusets, USA.

Cisia - Ceresta. 1998. Programa: SPAD for Windows (soft-
ware). Versão 3.5.

Dale, M.R.T. 1999. Spatial Pattern Analysis in Plant Ecol-
ogy. Cambridge University Press, Cambridge.

Dias, M.C.; Vieira, A.O.S.; Paiva, M.R.C. 2002. Floŕıstica
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de uma população de Calophyllum brasiliense Camb. Em
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