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cronologia e de Ecologia Quantitativa, Av. Bento Gonçalves, n0 9500, 91540 - 000, Porto Alegre, Brasil. Telefone: 51 3308
6776-feliciafischer@yahoo.com.br

INTRODUÇÃO

Araucaria angustifolia (Bertol.) O. Kuntze é uma cońıfera
de regiões subtropicais do sudeste da América do Sul. Essa
espécie de grande porte (ca 30 m de altura) forma o es-
trato emergente e o dossel de florestas ombrófilas montanas,
mesclando - se a uma rica flora latifoliada de origem tem-
perada (eg. Winteraceae, Cunoniaceae e Berberidaceae) e
tropical (eg. Lauraceae, Myrtaceae e Dicksoniaceae). Em
áreas de maior elevação essas florestas estão associadas
a campos, caracterizados por um estrato herbáceo denso,
com dominância de gramı́neas cespitosas altas, onde Arau-
caria ocorre de forma isolada ou em pequenos agrupamentos
(Rambo 1956; Klein 1960; Reitz & Klein 1966; Hueck 1972;
Carvalho 2003).

O atual mosaico floresta - campo decorre da dinâmica entre
estas formações vegetacionais durante o Quaternário, modu-
lada por alterações climáticas. Devido a condições de maior
umidade a partir de 4.000 anos antes do presente (AP) as
florestas têm se expandindo sobre os campos, processo que
se intensificou a partir de 1000 anos AP no extremo sul do
Brasil (Rambo 1956; Klein 1960; Behling & Pillar 2007).
Por outro lado, distúrbios pretéritos e contemporâneos de
queima e pastejo seriam relevantes por retardar o avanço
florestal (Pillar & Quadros 1997; Pillar 2003; Behling &
Pillar 2007). Araucaria é fundamental no processo de ex-
pansão, colonizando e formando núcleos florestais em áreas
campestres (Klein 1960; Duarte et al., 2006).

A dinâmica de Araucaria em hábitat florestal é pouco con-
hecida e controversa. Comumente, suas populações apre-
sentam poucos indiv́ıduos pequenos, o que tem sido inter-
pretado como ind́ıcio de decĺınio por exclusão competitiva
com latifoliadas em ambientes com baixa luminosidade (Ne-
grelle & Silva 1992) ou simplesmente um padrão comum a
espécies longevas com regeneração dependente de distúrbios
(Souza 2007). Também, a grande exploração madeireira so-
bre Araucaria (Koch & Corrêa 2002) deve ser levada em
consideração em estudos demográficos desta espécie (Souza

2007).
A distribuição de idades da população é uma importante
informação demográfica, relacionada à sua história de vida.
Contudo, dados etários são escassos para espécies arbóreas
tropicais e subtropicais (Worbes 2002). Araucaria forma
anéis de crescimento anuais em decorrência da regulação
climática sazonal sobre o cambium vascular, permitindo
determinar a idade e taxas de crescimento de indiv́ıduos
(Oliveira et al., 2009ab).

OBJETIVOS

O objetivo do estudo foi analisar a estrutura etária de
uma população de Araucaria em um remanescente flore-
stal primário em contato com campos, onde não houve ex-
ploração madeireira, a fim de fazer inferências sobre a sobre
sua dinâmica pretérita.

MATERIAL E MÉTODOS

Área do estudo
A área estudada situa - se no munićıpio de Bom Jardim da
Serra, sudeste de Santa Catarina (28029’01”S, 49º43’08”O;
datum SAD1969). O remanescente florestal estudado tem,
aproximadamente, 10 ha, cobrindo uma encosta de ori-
entação sul e declividade de 20o, com altitude de 1135 a
1245 m, e conforme informação dos proprietários não sofreu
exploração madeireira. Nas porções sul, norte e oeste o
remanescente faz contato com campos, e a leste com uma
floresta que foi explorada para retirada de madeira.
Segundo dados meteorológicos de São Joaquim (SC), a 35
km do local de estudo, o clima é caracterizado por chuvas
abundantes (1597 mm/ano) e bem distribúıdas ao longo do
ano, e por uma marcada sazonalidade de temperatura, com
média de 17,6o no verão e 10,9o no inverno. Geadas são
comuns e nevadas eventuais no peŕıodo frio. O remanes-
cente apresenta estrutura t́ıpica de florestas com Araucaria,
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sendo esta a espécie dominante nos estratos superiores, com
Podocarpus lambertii Klotzsch ex Endl., Myrceugenia me-
somischia (Burret) D. Legrand & Kausel, Lithraea brasilien-
sis Marchand, Myrceugenia euosma (O. Berg) D. Legrand,
e Siphoneugena reitzii D. Legrand comuns no sub - bosque.

Determinação da estrutura etária
Utilizamos o método dos Quadrantes Centrados num Ponto
(Cotan & Curtis, 1957) para determinar a abundância de
Araucaria. Nove pontos de amostragem, distanciados 50 m,
foram orientados numa transecção perpendicular ao gradi-
ente topográfico. Os pontos foram compostos por quatro
quadrantes, delimitados por duas linhas ortogonais ima-
ginárias, em cada um dos quais foi considerado o indiv́ıduo
de Araucaria, com circunferência do tronco à altura do peito
(CAP) maior ou igual a 31,5 cm (10 cm de diâmetro), mais
próximo à origem. Destes mediu - se a distância à origem e
o CAP.
Em cada ponto, uma das quatro árvores consideradas na
amostra foi sorteada para a determinação da idade por
análise dendrocronológica, com exceção de um dos pontos
onde duas árvores foram sorteadas. Destas, foram retiradas
amostras transversais de madeira, com aux́ılio de um trado
de incremento (ou sonda de Pressler). Em laboratório, as
amostras de madeira foram coladas em suportes de madeira
e polidas com lixas de diferentes granulações para melhor
evidenciar sua estrutura anatômica. Sob lupa, os anéis de
crescimento foram identificados e contados (Stoke & Smi-
ley 1968). Tendo em vista que as amostras de madeira
foram tomadas entre 50 e 100 cm de altura do solo e que
estas nem sempre atingiram a medula, o número de anéis de
crescimento correspondeu à idade mı́nima das árvores. Com
estas árvores foi ajustado um modelo de regressão linear de-
screvendo a variação da idade (número de anéis) em função
do diâmetro do tronco, com o qual se estimou a idade das
demais árvores. A significância do modelo foi avaliada por
auto - remostragem boostrap (Manly 1991).
Determinou - se a variação de densidade (indiv́ıduos/ha)
e de cobertura basal (m2/ha) para classes etárias de
20 anos, através das seguintes equações: Densidade to-
tal, DT=10000/G 2, onde G é a distância (em metros)
média geométrica dos indiv́ıduos aos respectivos pontos de
amostragem; Densidade por classe etária, DAi=(Ni/N)DT,
onde N é o número de indiv́ıduos amostrados;
Cobertura absoluta por classe etária, Cai=(Bi/Ni)DAi,
dado Bi=

∑
Ci/4 π, onde Ci é a circunferência do tronco

à altura do peito (em metros).

RESULTADOS

Os totais de densidade e cobertura basal de Araucaria foram
171 indiv́ıduos/ha e 63,22 m2/ha, respectivamente. A alta
cobertura basal do remanescente florestal avaliado, com-
parada a estudos fitossociológicos em florestas com Arau-
caria (Jarenkow et al., 1987, Silva et al., 1997, Cordeiro
& Rodrigues, 2007), corrobora seu avançado grau de desen-
volvimento e conservação.
Segundo a contagem de anéis de crescimento, as idades
(anos) das dez árvores amostradas foram: 70, 104, 109,
121, 164, 165, 182, 220, 242 e 248, sendo seus respectivos
diâmetros de tronco (cm): 25, 41, 22, 35, 45, 29, 88, 100,

102 e 122. O modelo de regressão ajustado a estes dados
demonstrou que grande parte da variação da idade ( I ) de
Araucaria pode ser predita com base no diâmetro ( D): I =
146,01 imes D +73,776 (R 2=81,14; p=0,001), permitindo
uma estimativa precisa das idades dos demais indiv́ıduos.
As idades estimadas (anos) dos demais 26 indiv́ıduos foram:
92, 95, 95, 104, 108, 113, 120, 125, 130, 132, 139, 141, 144,
159, 167, 167, 168, 185, 202, 210, 218, 220, 220, 223, 236 e
254.

A amplitude etária de Araucaria em populações florestais
que sofreram exploração madeireira foi ca. 5 - 115 anos
(Backes 2000) e de 35 - 203 anos (Oliveira et al., 2007),
enquanto que em populações não exploradas a amplitude
foi de 53 - 136 anos (Oliveira et al., 2009a), de 23 - 254
anos (Seitz 1991) e de 70 - 254 anos no presente estudo.
Essas populações florestais conservadas não apresentaram,
portanto, longevidade significativamente maior do que pop-
ulações florestais exploradas, conforme seria esperado pelo
maior valor madeireiro de florestais árvores de grande porte
(possivelmente mais velhas). Possivelmente, o histórico de
exploração (corte raso ou seletivo), diferenças ambientais
(eg. edáficas e climáticas) e de critérios de amostragem es-
tejam associadas a este fato.

A densidade (indiv́ıduos/ha) nas classes etárias (anos) de
254 - 220, 219 - 180, 179 - 140, 139 - 100 e 99 - 74 foi
33, 29, 38, 52 e 19, respectivamente. Assumindo - se que fa-
tores ambientais relacionados à taxa de mortalidade tenham
sido constantes ao longo do tempo, haveria ocorrido um au-
mento crescente do recrutamento ao longo dos três primeiros
peŕıodos e uma forte redução no peŕıodo recente. Dado o
contato direto com áreas campestres, a distribuição etária
descrita pode estar relacionada ao processo de expansão flo-
restal em Campos (Behling & Pillar 2007), onde Araucaria
tem papel fundamental como espécie colonizadora (Duarte
et al., 2006 ; Schüller - da - Silva 2009). Corrobora esta
hipótese, a forte relação entre idade e tamanho nesta pop-
ulação, fato observado em populações campestres (Schüller
- da - Silva 2009), mas não para indiv́ıduos crescendo sob
dossel denso (Oliveira et al., 2007).

Segundo Schüller - da - Silva (2009), a colonização de
Araucaria em Campos está fortemente relacionada com a
distância de fontes de propágulos. Desta forma, o cres-
cente recrutamento nos três primeiros peŕıodos seria ex-
plicado por uma maior disponibilidade de sementes decor-
rente do aumento da densidade populacional. Ao atingir
uma densidade elevada, ca. 150 indiv́ıduos/ha, o recru-
tamento seria limitado por exclusão competitiva, especial-
mente relacionado à menor intensidade luminosa (Oliveira
et al., 2007; Rizzini 1997; Gulglieme & Ganade 2006).

CONCLUSÃO

São raras as pesquisas realizadas em matas com Araucaria
bem conservadas. Portanto, o presente estudo contribui
para o conhecimento de estrutura e dinâmica de Araucaria,
trazendo informações sobre um remanescente florestal com
alto grau de desenvolvimento. Foi posśıvel predizer que a
área o sofreu uma provável invasão florestal sobre Campos,
que teve ińıcio há mais de 250 anos AP. Confirmando a
atuação desta espécie no processo de colonização. Hoje, o
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remanescente possui caracteŕısticas de uma floresta madura,
ou seja, há muitos indiv́ıduos antigos e poucos jovens regen-
erantes.
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brapa Informação Tecnológica, Braśılia.
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