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INTRODUÇÃO

Os variados ambientes ecológicos que se encontram no
Brasil, deram lugar ao aparecimento de distintos tipos flo-
restais. Cada um deles distingue - se por ampla gama de
formações florestais que, consideradas em conjunto, repre-
sentam enorme riqueza vegetacional, voltada para as mais
diferentes destinações.
Devido a essa grande riqueza de recursos florestais ainda
pouco compreendida, bem como, pelo limitado uso de mod-
elos exploratórios que minimizem as agressões a esses frágeis
ecossistemas, as florestas pluviais tropicais e subtropicais,
têm se constitúıdo até os dias atuais, em um grande desafio
quanto as diferentes formas de intervenção, que em geral,
alteram de maneira imensurável a integridade desses ambi-
entes, especialmente nas diversas fases de sucessão.
Ahrens (1997) afirma que o ingresso é fator fundamental e
que pode ou não viabilizar a sustentabilidade de um ecos-
sistema florestal, isto é, sem a regeneração natural e das
plântulas que a compõem, não há recomposição da cober-
tura florestal, que está na direta dependência da existência
de árvores que floresçam, frutifiquem e produzam as se-
mentes viáveis e que, formando o banco de sementes no solo,
encontrem as condições adequadas para a sua germinação.
A descrição dos aspectos quantitativos da floresta pode ser
obtida por meio da análise estrutural da população, e junto
aos parâmetros normalmente avaliados, deve ser estudado
também o padrão espacial das espécies componentes (Rossi
& Higuchi, 1998).
O estudo de padrão de distribuição espacial é uma das fer-
ramentas mais utilizada para entender o comportamento
de diversos fenômenos, podendo fornecer informações de es-
tratégias de manejo e/ou conservação, auxiliar em processos
de amostragem ou simplesmente esclarecer a estrutura espa-
cial de uma espécie, entretanto, estas informações ainda são
escassas para a maioria das espécies das florestas brasileira
(Anjos, 1998).
Em função da alta riqueza de espécies arbóreas da maioria
das florestas tropicais, freqüentemente com 100 a 400 difer-

entes espécies por hectare, é importante que se defina quais
espécies devem ser consideradas, tomando suas populações
como referências (Kageyama & Gandara 1998), constata -
se que esse grande número de espécies está associado a uma
baixa densidade de indiv́ıduos por unidade de área para a
grande maioria delas, caracterizando as espécies denomi-
nadas raras, que devem ser bem entendidas quanto às suas
caracteŕısticas e seu papel na comunidade (Almeida et al.,
,1993).

As referências sobre número de indiv́ıduos por unidade de
área, mostra uma preocupação quanto a permanência de re-
manescentes para perpetuação da espécie após exploração.
Com isso, os indicadores expressos pela Instrução Norma-
tiva nº. 7 de 22 de agosto de 2003 (Ministério do Meio
Ambiente-MMA e pelo Instituto Brasileiro do Meio Am-
biente e dos Recursos Naturais Renováveis-IBAMA) ou
a pela classificação de Almeida, et al., (1993), conduz a
uma referência: as espécies mais abundantes ou comuns se-
riam as mais indicadas para exploração sob manejo flore-
stal, enquanto as espécies raras, serviram como indicadoras
para avaliação de tamanho de reserva genética, posśıveis
estratégias de preservação da espécie.

OBJETIVOS

Reconhecendo a necessidade de pesquisas básicas para
otimizar o uso das florestas, propôs - se analisar o grau de
raridade e a distribuição espacial das espécies, Cedro ( Ce-
drela odorata L.); Cumaru - ferro ( Dipteryx odorata Ducke);
Cerejeira ( Torresea acreana Ducke) e Ipê ( Tabebuia ser-
ratifolia), em uma floresta aberta no Estado do Acre.

MATERIAL E MÉTODOS

O presente trabalho foi realizado no munićıpio de Bujari,
no Estado do Acre. A área da pesquisa está localizada
na Fazenda Providência, distante 80 km da cidade de Rio
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Branco, capital do Estado. A vegetação dominante na área
é classificada como, Floresta aberta com palmeira mais Flo-
resta aberta com Bambu, com precipitação variando en-
tre 1982 a 2191 mm anuais e temperatura média anual en-
tre 24,6 0C, com temperatura máxima chegando aos 320C
(ACRE/ZEE, 2000).
Foi definido como método a amostragem sistemática, onde
foram utilizadas 96 unidades amostrais, de forma retangu-
lar, com 10.000m 2, medindo 50 metros de largura por 200
metros de comprimento. A primeira unidade amostral foi
sorteada e as demais se sucederam a cada intervalo de 200
metros, distribúıdas no sentido transversal de toda área, de
tal modo houvesse a máxima representatividade do universo
amostrado. Para o sorteio da primeira UA, a área de 196
hectares foi dividida em 196 sub - parcelas de 50m x 200m.
Desse modo, as 196 foram consideradas como unidades de
amostra com igual chance de sorteio. A primeira amostra
sorteada foi a de número 8 localizada no ińıcio da linha de
número dois.
Em cada parcela selecionada foram mensurados, os in-
div́ıduos das espécies estudadas que apresentavam diâmetro
a 1,30 m do solo variando entre 10 a 45 cm.
Para determinar a distribuição espacial foi utilizado a razão
variância/media, utilizado por Rossi & Higuchi (1998) e re-
comendado por Greig - Smith (1983), este teste utiliza a
razão entre a variância e a média do número de árvores
por unidade amostral. O valor esperado desta razão para
população com padrão aleatório é 1,0(um). Quando o valor
observado foi maior que 1,0(um), caracterizou - se em um
padrão agregado e menor em padrão uniforme.
Como referência para o indicador de raridade foi adotado
para este trabalho a definição de Kageyama & Gandara
(2004), que considera para ecossistemas não perturbados,
espécies raras aquelas que apontam menos de um indiv́ıduo
por hectare; intermediárias aquelas que ocorre com um in-
div́ıduo por hectare e comum aquelas espécies um mais de
um indiv́ıduo por hectare.

RESULTADOS

Nos 98 hectares amostrados, foram mensurados 92 in-
div́ıduos: Cedro ( Cedrela odorata L.) com 32 indiv́ıduos;
Cerejeira ( Torresea acreana Ducke) com 11 indiv́ıduos;
Cumaru - ferro ( Dipterix odorata Ducke) com 10 in-
div́ıduos; Ipê ( Tabebuia serratifolia) com 39 indiv́ıduos.
Quanto à abundância das espécies inventariadas por classes
de diâmetro, as espécies obedecem ao padrão de normal-
idade natural do estabelecimento vegetacional em floresta
nativa, isto é, a abundância tende a ser maior para in-
div́ıduos com menores diâmetros, correspondendo em geral
a idade dos indiv́ıduos.
Ao se determinar o número de indiv́ıduos por hectare tem
- se, o Cedro teve 0,33 ind/ha, valor muito próximo ao en-
contrado no levantamento feito por Amaro (1996), onde
a espécie apresenta abundância de 0,38 ind/ha no trecho
da BR 364, entre Rio Branco - Cruzeiro do Sul. O Ipê
apresentou na área de estudo 0,40 ind/ha, enquanto no
levantamento feito por Amaro (1996), na BR 364, trecho
Rio Branco-Cruzeiro do Sul apresenta abundância de 1,51
ind/ha.

A Cerejeira ocorreu com 0,11 ind/ha enquanto na Floresta
Estadual do Antimary (FUNTAC, 1990), a espécie apre-
senta abundância de 0,29 ind/ha. Já o Cumaru ferro com
0,10 ind/ha, de acordo com levantamento feito por Amaro
(1996) no trecho da Br - 364 sentido Rio Branco-Cruzeiro
do Sul, a abundância da espécie no local é de 0,50 árv/ha.

Considerando os padrões adotados como referência para
espécies raras, obteve - se os resultados; Cedro ( Cedrela
odorata); Cumaru - ferro ( Dipteryx odorata); Cerejeira (
Torresea acreana) e Ipê ( Tabebuia serratifolia), apresen-
taram menos de 1,0 árvore por hectare, portanto nas classes
diamétricas entre 10 a 45cm, essas espécies são consideradas
raras.

No entanto os padrões de raridade de espécies devem ser
analisadas tanto pontualmente como num contexto mais
amplo de distribuição geográfica regional (Almeida et al.,
1993), e como foi observado a abundância das espécies var-
iou bastante de acordo com o lugar, sugerindo que algumas
dessas espécies apresentam raridade local.

Para algumas espécies, a raridade pode atuar como um
mecanismo biológico de defesa contra a ação de predadores
(Viana et al., 992); os indiv́ıduos esparsos formam pop-
ulações que ocupam grandes áreas, podendo obter com isso
maior êxito na perpetuação da espécie. Por outro lado, as
espécies raras podem tornar - se mais vulneráveis à extinção
porque, em geral, são especializadas a um conjunto restrito
de fatores ambientais ou têm poderes limitados de se dis-
persar para outras áreas (Oliveira & Amaral, 2005).

Quanto ao padrão de distribuição espacial, tem - se que:
o Cedro e o Ipê enquadram - se no padrão de distribuição
aleatório, justificado por serem espécies de maior longev-
idade (Nascimento et al., 2001); a Cerejeira e o Cumaru
ferro expressam o padrão de distribuição uniforme, com o
número de indiv́ıduos por amostra variando entre zero e um.

Para Medina (1983), as sementes caem aleatoriamente so-
bre o substrato e o estabelecimento de novas plântulas é
influenciado por vários fatores, como estresse h́ıdrico, her-
bivoria, quantidade de luz. Contudo, a história da floresta
pode ser importante na organização espacial de populações
e indiv́ıduos, especialmente em se tratando de impactos
antrópicos (Tremblay, 1997).

CONCLUSÃO

Na fisionomia classificada como Floresta aberta com
palmeira mais Floresta aberta com Bambu disperso, lo-
calizada na parte sudoeste do munićıpio de Bujari, Es-
tado do Acre, as quatro espécies florestais avaliadas, com
diâmetro entre 10 a 45cm apresentaram abundância menor
que 1,0 (um) indiv́ıduo por hectare portanto classificadas
como raras. Sendo necessários outros estudos que com-
provem essa caracteŕıstica e posteriormente adotar medidas
conservacionistas em favor dessas espécies tão importantes
para atividade madeireira no estado do Acre.
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