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INTRODUÇÃO

A espécie Sebastiania commersoniana (Baill.) L. B. Sm.
& Downs pertencente à famı́lia Euphorbiaceae, popular-
mente conhecida como branquilho, planta espinhenta de 5
a 12 metros de altura (Lorenzi, 1998). Conforme Lorenzi
(1992) S. commersoniana ocorre nos Estados do Rio de
Janeiro, Minas Gerais, até o sul do Brasil, nordeste da Ar-
gentina, leste do Paraguai e Uruguai. A espécie apresenta
interesse econômico, podendo sua madeira ser utilizada na
produção de lenha, carvão, caibros e cabos de ferramentas;
suas flores são meĺıferas e as ráızes possuem propriedades
medicinais. A espécie também é indicada para uso em re-
florestamentos mistos, destinados à recuperação de áreas
degradadas nas margens de rios e reservatórios de usinas
hidroelétricas (Lorenzi, 1992; Barbosa e Macedo, 1993; Car-
valho, 1994).Não obstante, suas importâncias ainda são es-
cassos estudos a respeito de sua ecologia.

O estudo de padrões de distribuição espacial é hoje uma das
ferramentas mais utilizadas para entender o comportamento
de diversos fenômenos (Anjos et al., 1998). Nas ciências flo-
restais, uma grande aplicação está nas investigações sobre
a distribuição das espécies, principalmente daquelas ocor-
rentes em seu ambiente natural. O conhecimento do padrão
de distribuição pode fornecer informações sobre a ecologia,
subsidiar a definição de estratégias de conservação, auxil-
iar em processos de amostragem ou simplesmente esclarecer
a estrutura espacial de uma espécie (Anjos et al., 1998).
Existem várias metodologias desenvolvidas para se deter-
minar o padrão de distribuição de espécies. O Índice de
Distribuição de Payandeh obtém o grau de dispersão das
espécies por meio da relação entre a variância do número de
árvores por parcela, e a média do número de árvores (Bar-
ros e Machado, 1984; Nascimento et al., 2001; Alves et al.,
2008). Dessa maneira pode - se determinar como a espécie
se comporta em seu meio de ocorrência natural.

OBJETIVOS

Neste contexto, o objetivo do trabalho foi avaliar o com-
portamento da S. commersoniana em seu meio natural uti-
lizando o Índice de Dispersão de Payandeh, em uma amostra
de Floresta Ombrófila Mista no Estado do Rio Grande do
Sul.

MATERIAL E MÉTODOS

Área de Estudo
A Floresta Nacional de São Francisco de Paula (FLONA-
SFP) localiza - se no Distrito de Rincão dos Kröff, no mu-
nićıpio de São Francisco de Paula, nordeste do Rio Grande
do Sul, na Serra Gaúcha, a 27 Km da sede do munićıpio,
entre as coordenadas 29023’ e 29027’ de latitude Sul e 50023’
e 50025’ de longitude Oeste, a uma altitude de 930 m acima
do ńıvel do mar.
De acordo com as regiões fitogeográficas do Rio Grande do
Sul, a região de estudo corresponde à microrregião dos Cam-
pos de Cima da Serra, na borda do Planalto, formada por
uma plańıcie de origem basáltica de elevada inclinação para
oeste, zona de transição entre a Floresta Ombrófila Densa
e a Floresta Ombrófila Mista (IBDF/FATEC, 1989).
A Floresta Nacional de São Francisco de Paula possui uma
temperatura média anual de 14,50C e a precipitação média
aproximada de 2.500 mm/anuais, considerado o mais alto
ı́ndice pluviométrico do Estado (Nimer,1990).
Segundo a classificação climatica de Köppen, o clima pre-
dominante na região é do tipo “Cfb” (mesotérmico subtrop-
ical, com peŕıodo temperado; úmido com precipitação uni-
formemente distribúıda durante o ano; verão brando, car-
acteŕıstico do Planalto do RS) (Moreno, 1961).
O solo é do tipo Cambissolo Húmico Alumı́nico T́ıpico-
CHa 1 (Streck et al., 2008) e apresenta como caracteŕısticas
principais o horizonte A húmico de elevada acumulação
de matéria orgânica decorrente da alta pluviosidade e das
baixas temperaturas, cores escuras, alta acidez e baixa
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saturação por bases, e o horizonte B incipiente, porém
menos ricos em matéria orgânica (Narvaes, 2008). O solo
da região é suscept́ıvel à erosão devido ao relevo e a pre-
cipitação média anual elevada (Streck et al., 2008).

Método de Amostragem

O método de amostragem utilizado foi o método de área
fixa, que de acordo com Péllico Netto e Brena (1997), é o
método que seleciona as árvores a serem amostradas nas
unidades amostrais proporcionais à área da unidade e à
freqüência dos indiv́ıduos que nela ocorrem.

Para locação das parcelas no terreno foram utilizados
Teodolito Topográfico e Navegador Global Positioning Sys-
tem (GPS), além do aux́ılio de fitas métricas e balizas.

Utilizou - se a base amostral do Projeto PEDL-Projeto
Ecológico de Longa Duração-“Conservação e Manejo Sus-
tentável de Ecossistemas Florestais-Bioma Araucária e suas
Transições”, constitúıdo por 10 unidades amostrais de 100
m x 100 m (parcela 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542,
1543, 1544, 1545 e 1546), onde foram levantados todos os
indiv́ıduos arbóreos de branquilho com circunferência a al-
tura do peito (CAP) igual ou maior a 30 cm, totalizando 10
hectares amostradas.

Na análise dos padrões de distribuição, somente foram con-
sideradas as parcelas com mais de dois indiv́ıduos de bran-
quilho nas amostras.

Análise dos Dados

Para a avaliação dos padrões de distribuição da vegetação
arbórea de branquilho, da amostra estudada, optou - se
pelo uso do ı́ndice de dispersão de indiv́ıduos de Payandeh
(Equação 1). Foi calculado pelo Aplicativo Computacional
MATA NATIVA 2 (CIENTEC, 2006).

O ı́ndice de agregação (Pi) é expresso:

Pi= (Si)2 /(Mi)
(Equação 1)

Sendo:

Pi = “Índice de Payandeh” para a i - ésima espécie;

Si2 = variância do número de árvores da i - ésima espécie,

Mi = média do número de árvores da i - ésima espécie

O padrão de distribuição espacial dos indiv́ıduos obedece
a seguinte escala: Pi < 1 (distribuição aleatória ou não -
agrupamento); 1 ≤ Pi ≤ 1,5 (tendência ao agrupamento) e
Pi > 1,5 (distribuição agregada ou agrupada) (CIENTEC,
2006).

RESULTADOS

Na área amostrada foi verificado um total de 345 indiv́ıduos
em 153 subunidades de 10 m x 10 m. A parcela que ap-
resentou o maior número de indiv́ıduos foi a parcela 1540
com 123 indiv́ıduos distribúıdos em 52 subunidades. Os val-
ores encontrados para S. commersoniana nos mostram que
o fragmento apresenta bastante discrepância no número de
indiv́ıduos nas diferentes parcelas amostradas. O resultado,
provavelmente, se deve ao fato das unidades amostrais se
encontrarem em ambientes diferentes e da espécie ocorrer
quase que exclusivamente em locais úmidos e nas matas cil-
iares. Conforme autores como Lorenzi (1992); Barbosa e
Macedo (1993) e Carvalho (1994) a espécie desenvolve - se
em ambiente aberto e na beira de capões de lugares úmidos

e até brejosos, sendo pouco frequente no interior de floresta
primária densa.

O pequeno número de branquilho encontrado nas parcelas
1539 (12 indiv́ıduos) e 1541 (11 indiv́ıduos) fizeram com
que estas apresentassem uma distribuição com tendência ao
agrupamento com valores de 1,05 e 1,07, respectivamente.

Nas parcelas 1537 (68 indiv́ıduos), 1540 (123 indiv́ıduos),
1542 (119 indiv́ıduos) e 1545 (10 indiv́ıduos) o branquilho
apresentou - se de maneira fortemente agregada com valores
que variaram entre 1,93 a 3,18 para o Índice de Payandeh.
O resultado observado nessas parcelas reflete a elevada den-
sidade da espécie por subunidades amostradas, excetuando
- se a parcela 1545, como consequência do estagio de ren-
ovação que estas se encontram, com uma participação acen-
tuada de árvores e arvoretas da espécie, tendendo a formar
pequenas e densas manchas na vegetação.

Observa - se que embora a parcela 1545 apresente 10 in-
div́ıduos de branquilho, número este praticamente igual as
parcelas 1539 e 1541, esta não apresenta tendência ao agru-
pamento e sim apresenta - se de forma agrupada. Esse
resultado, provavelmente, deve - se a maneira na qual os
indiv́ıduos se distribuem em cada subunidade das parcelas,
e os fatores que podem estar contribuindo para essa dis-
tribuição são fatores abióticos como o tipo de solo, estresse
h́ıdrico, altitude, intensidade luminosa e fatores bióticos
como polinizadores, dispersores e espécies competidoras
(Leite, 2001).

As parcelas 1538, 1543, 1544 e 1546 apresentaram menos de
dois indiv́ıduos e, portanto, não foram consideradas para a
análise dos padrões de distribuição do branquilho.

A estrutura espacial do S. commersoniana, como na presente
pesquisa, destaca os padrões locais de distribuição espacial
da espécie na comunidade. Em locais próximos a nascentes
a espécie apresentou distribuição agregada formando peque-
nas e densas manchas, obtendo altos valores de agregação.
Em locais mais secos a espécie ocorre de forma mais esparsa
na vegetação apresentando distribuição aleatória obtendo
valores menores de agregação.

CONCLUSÃO

Ao término do estudo em Floresta Ombrófila Mista de São
Francisco de Paula verificou - se que o branquilho em locais
mais úmidos encontra - se distribúıdo de maneira agregada
e em locais mais secos apresenta - se com tendência ao agru-
pamento. O resultado do trabalho esclarece bastante a re-
speito dos processos de distribuição espacial da espécie. Re-
sultados estes que são imprescind́ıveis para a compreensão
dos mecanismos que regem a grande diversidade encontrada
na natureza.
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Brasileira. Curitiba, PR: UFPR.
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Plantarum, 352p.
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