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INTRODUÇÃO

Mais do que adotar uma única estratégia de crescimento
para obter recursos, uma espécie de árvore pode apresen-
tar variações na sua estabilidade mecânica e arquitetura de
acordo com diferentes habitats (Holbroock & Putz, 1989).
As restrições e demandas impostas por cada habitat sobre as
espécies vegetais selecionam formas, estruturas e fisiologia
adaptativas nas mesmas e as relações alométricas podem
refletir essas restrições, sendo indicações de mudanças na
forma ou alguma outra caracteŕıstica da espécie (Colpas et
al., , 2004).

A fragmentação altera variáveis ambientais importantes
para as caracteŕısticas adaptativas vegetais, tais como
disponibilidade luminosa e h́ıdrica, o que influencia as in-
terações biológicas, tais como a competição, e em última
instância pode ter efeitos sobre a densidade e as relações
alométricas das plantas (Bertani, 2006). Entre as prin-
cipais alterações decorrentes da fragmentação, estão prin-
cipalmente o aumento da penetração da luz, aumento da
variação da umidade relativa do ar e da temperatura (Lau-
rance et al., , 2002).

Estudos sobre o comportamento alométrico de espécies veg-
etais em unidades de habitat da paisagem fragmentada são
escassos e necessários como ferramentas para compreensão
mais profunda dos efeitos da fragmentação.

OBJETIVOS

Esse estudo buscou comparar as relações alométricas e de-
sign mecânico inerentes ao tamanho e forma da copa, al-
tura da árvore e diâmetro do caule de Vochysia tucanorum
nos ambientes de “borda florestal imediata” e “cercas - vi-
vas” ocorrentes em valos de divisa, por meio do teste das
seguintes hipóteses: a) as árvores dos corredores possuem
alturas proporcionalmente mais baixas em relação aos seus
diâmetros, quando comparadas as dos fragmentos devido,

principalmente a maior disponibilidade de luz nos corre-
dores, que requer menor investimento em altura; b) as co-
pas das árvores nos corredores são proporcionalmente mais
largas que as dos fragmentos também devido, principal-
mente, a maior disponibilidade de luz nos corredores que
favorece a expansão da copa nesse ambiente; c) as árvores
das bordas possuem copas mais assimétricas e deslocadas
em relação a projeção do ponto de fixação no solo do que as
dos corredores, uma vez que estão num ambiente mais som-
breado e deslocam a copa em direção a borda (maior lumi-
nosidade), o que também deixa as copas mais assimétricas.

MATERIAL E MÉTODOS

O sistema corredor - fragmento, onde estão localizados os
indiv́ıduos estudados localiza - se em Lavras, Minas Gerais,
e está compreendido entre as coordenadas 21º17’15”S e
21º19’25”S, 44º58’59”W e 44º59’53”W.

Foram amostrados 41 indiv́ıduos de V. tucanorum, 21 em
cerca - viva ocorrendo em valos (com larguras variando em
torno de 4 metros), e 20 em borda de floresta de galeria.
De cada indiv́ıduo, foram coletados dados de altura total
(Ht), duas medidas de diâmetro da copa (a maior medida e
a medida perpendicular a esta), duas medidas de diâmetro
à altura do solo (DAS) (a maior medida e a medida per-
pendicular a esta, para posterior cálculo do diâmetro médio
quadrático) e a distância da interseção das medidas de copa
ao tronco. A partir das medidas de diâmetro de copa, foi
calculada uma medida de assimetria de copa, através da
relação (diâmetro menor)/(diâmetro maior), de tal forma
que, quanto mais próximo de 1, menos assimétrica é a copa.
As medidas de assimetria e as medidas de distância da in-
terseção das medidas de copa até o tronco, bem como o
diâmetro médio quadrático da copa e a relação altura/DAS,
dos dois ambientes foram comparadas pelo Teste F ANOVA
fator único (a=0,05). Além disso, foi ajustada uma equação
de regressão entre as medidas de log10DAS e log10Ht para
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os dois ambientes e seus coeficientes alométricos (inclinação
da reta de regressão) foram comparados entre si e com os
modelos de estabilidade mecânica propostos por MacMahon
(1973).

RESULTADOS

A relação altura/DAS apresentou diferenças significativas
entre os ambientes pelo Teste F (F=20,33329, com p = 5,81e
- 05), revelando que as árvores dos corredores são propor-
cionalmente mais altas em relação a seus diâmetros que as
árvores da borda. Ainda a partir dos dados de altura e
diâmetro dos indiv́ıduos, foram geradas as equações: log Ht
= 0,3061*(log DAS) + 0,3234 com R2 = 0,329 para borda e
log Ht = 0,5471* (log DAS) + 0,1036 com R2 = 0,729 para
valo. Houve sobreposição entre os intervalos de confiança
( α=0,05) dos coeficientes angulares das equações geradas,
indicando que esses não diferem entre si.

Os intervalos de ambos os coeficientes abrangeram o valor
0,5, o qual caracteriza o modelo de estabilidade mecânico
de ‘similaridade de estresse’. Esse modelo assume que um
ńıvel de estresse máximo, constante, é mantido através de
um comprimento L de um ramo ou tronco de uma árvore.
Essa suposição requer que o comprimento do tronco seja
proporcional ao quadrado do diâmetro para que a árvore
se mantenha de pé sobre diversos ńıveis de estresse (Niklas,
1994). Colpas et al., , (2004) encontraram V tucanorum
com estabilidade intermediária entre elástica e geométrica
em um cerrado em Itirapina, SP. Já Alonso et al., (2005), es-
tudando relações alométricas de V tucanorum nesse mesmo
cerrado, enquadraram tal espécie no modelo de estabilidade
geométrica.

A maior variabilidade presente nos valores referentes
à borda decorre provavelmente da maior variação das
condições ambientais da mesma quando comparada ao am-
biente valo (mais homogêneo), sugerindo que a espécie cede
fortemente às diferentes pressões (principalmente quanto à
disponibilidade de luz) desse ambiente e isso se reflete nos
seu design mecânico.

Na borda, diferentemente dos corredores que são estreitos
e recebem luz pelos dois lados, a luz é unilateral. Esse
fato é o principal responsável pelo o maior deslocamento da
copa por parte dos indiv́ıduos de borda que deslocaram suas
copas “para fora” da floresta (os valores de deslocamento
de copa entre os ambientes diferiram entre si: F=14,41058
com p=0,000501). Tal deslocamento requer uma com-
pensação em termos de investimento em sustentação, ou
seja, é necessário um diâmetro maior para sustentar uma
copa deslocada (Waller, 1986, O’Brien et al., 995), dáı o
fato de as árvores da borda serem mais baixas em relação
aos seus diâmetros quando comparadas às árvores dos corre-
dores. De acordo com Niklas (1994), o balanço entre inves-
timentos em área fotossintética e biomassa para sustentação
refletem estratégias adaptativas das plantas.

Por outro lado não houve diferenças nos valores de assime-
tria da copa, (F=0,012231 com p= 0,912505), e nem os
valores de diâmetro médio quadrático da copa (F=0,041951
com p = 0,838778) entre borda e corredor. Segundo Waller
(1986) mesmo quando apresentam grande plasticidade em

ambientes variáveis, as plantas têm seu crescimento re-
stringido tanto pelo seu potencial genético quanto por sua
estrutura f́ısica.

CONCLUSÃO

As hipóteses a e b foram refutadas, uma vez que, diferente-
mente do esperado, as árvores da cerca - viva foram pro-
porcionalmente mais altas em relação aos seus diâmetros,
quando comparadas às árvores da borda florestal provavel-
mente devido ao fato de as árvores da borda investirem mais
em recursos de sustentação (diâmetro do caule) para supor-
tar o deslocamento da copa em direção a luz e não houve
diferenças entre o tamanho da copa nos dois ambientes; a
hipótese c foi parcialmente aceita, pois não houve diferença
na assimetria de copa entre os dois ambientes, porém as
copas apresentam - se mais deslocadas do fuste na borda
do que as no corredor, devido principalmente ao fato de a
luz na borda apresentar - se de forma unilateral, ao passo
que no corredor esta se apresenta dos dois lados, mas não
houve diferenças na assimetria, o que pode decorrer de uma
restrição genética.

Uma análise mais consistente deveria envolver es-
tudo/quantificação de variáveis ambientais, principalmente
da luz.
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desenvolvidos na disciplina BT791 - Tópicos em Ecolo-
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