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INTRODUÇÃO

O cerradão é uma formação florestal que ocupa ape-
nas cerca de 1% da área geográfica do bioma Cerrado
(RIBEIRO & WALTER, 2008), sendo uma das fitofisio-
nomias mais ameaçadas, porque ocorre em solos relati-
vamente mais férteis e úmidos que aqueles de formações
savânicas (OLIVEIRA - FILHO et al., ., 1994b). Fel-
fili & Silva - Júnior (1998) afirmaram que existe uma
grande carência de dados, tanto sobre a estrutura e
composição floŕıstica das comunidades quanto do com-
portamento das espécies do cerrado. Tachigali vulgaris
(carvoeiro), da famı́lia Fabaceae, é uma espécie arbórea
comum no Brasil e comumente apresenta de 8 a 20 m
de altura (LORENZI, 1992). Segundo Carvalho (1994),
é uma espécie pioneira que frequentemente inicia a su-
cessão secundária em áreas abertas. Estudos tempo-
rais sobre a dinâmica e mudanças na vegetação natural
são indispensáveis para entender os mecanismos e pro-
cessos que mantêm uma comunidade e as informações
obtidas podem subsidiar trabalhos de conservação, ma-
nejo e recuperação de áreas degradadas. Dessa forma,
o presente estudo teve como intuito testar a hipótese
de que o estado de perturbação da área tem influência
na estrutura e dinâmica populacional de T. vulgaris.

OBJETIVOS

Avaliar e comparar a estrutura e dinâmica de uma po-
pulação de Tachigali vulgaris em cerradão num peŕıodo
de três anos, sob diferentes ńıveis de perturbação (antes

e depois de uma queimada).

MATERIAL E MÉTODOS

O Parque Municipal do Bacaba localiza - se no mu-
nićıpio de Nova Xavantina, Mato Grosso (14o 42’ 28,8”
S e 52o 21’ 03,9” W), na região leste de Mato Grosso
e apresenta várias fisionomias de vegetação. Para a
realização do presente estudo foram estabelecidas 50
parcelas de 10x10m em um cerradão e realizadas duas
amostragem da população de Tachigali vulgaris, a pri-
meira em janeiro de 2008, oito meses antes de uma quei-
mada acidental, e a segunda em Janeiro de 2011. Todos
os indiv́ıduos de Tachigali vulgaris, vivos e mortos em
pé, com diâmetro à 30 cm do solo (DAS 30cm) ≥ 5 cm
foram marcados e tomadas medidas do diâmetro. Fo-
ram determinadas, para ambos os inventários, as distri-
buições de diâmetros de T. vulgaris. Para a confecção
dos histogramas de diâmetros, os intervalos de clas-
ses foram calculados de acordo com Bonini & Bonini
(1972). Para avaliar se houve diferença significativa
nas classes de diâmetro entre 2008 e 2011 foi empre-
gado o teste de Kolmogorov - Smirnov (KS) (SIEGEL
& CASTELLAN - JÚNIOR, 1988). Para avaliar as
mudanças estruturais da comunidade foram calculadas
as taxas anuais médias de mortalidade e recrutamento
(SHEIL et al., ., 1995, 2000), meia - vida e o tempo de
duplicação (LIEBERMAN et al., ., 1985) em termos
de número de indiv́ıduos e área basal, bem como a de
perda e ganho em área basal. A estabilidade e o tempo
de substituição foram calculados de acordo com Kor-
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ning & Balslev (1994). O incremento periódico anual
(IPA) em diâmetro foi calculado a partir da diferença
do DAS (diâmetro a 30 cm em relação ao solo) no se-
gundo e no primeiro inventário dividido pelo peŕıodo
estudado, em anos (ENCINAS et al., ., 2005).

RESULTADOS

Na distribuição das classes de diâmetro dos indiv́ıduos
amostrados no primeiro censo, observa - se uma predo-
minância de árvores de menor porte e redução acentu-
ada nas classes seguintes. No segundo censo houve evi-
dente redução na primeira classe diamétrica, porém as
distribuições não diferiram entre os censos (KS, 2=6,82,
p¿0,05). A redução na primeira classe (5 a 8,8 cm) du-
rante o peŕıodo está relacionada com a taxa de mortali-
dade apresentado nesta classe (42%), pois os indiv́ıduos
de menor porte são menos resistentes a passagem do
fogo. Outro fator que influenciou foi o rápido cresci-
mento desta espécie (LORENZI, 1992), que apresentou
taxa de migração de 26% da primeira para a segunda
classe (8,9 a 12,9 cm), favorecendo seu estabelecimento
na comunidade. Observou - se que na dinâmica de Ta-
chigali vulgaris, a mortalidade (14,45% ao ano) foi supe-
rior ao recrutamento (2,03% ao ano) e a perda de área
basal (11,15% ao ano) foi maior que o ganho (0,25%
ao ano). Em função de tal desequiĺıbrio, a meia - vida
(4,44 anos) foi bem menor que o tempo de duplicação
(56,66 anos), resultando em baixa estabilidade (52,22
anos) e reposição (30,55 anos). A taxa de mudança
foi maior para o número de indiv́ıduos ( - 14,45 anos)
do que para a área basal ( - 11,15 anos). Estes resul-
tados confirmam que a espécie estudada é altamente
dinâmica. Esse padrão observado pode estar relacio-
nado ao fogo que atingiu o cerradão em 2008. O incre-
mento periódico anual (IPA) foi baixo (0,49 cm ano - 1)
comparado com 2,05 cm ano - 1 encontrado por Miguel
et al., . (2011) em uma mata de galeria na mesma área.
O baixo IPA nesta área pode estar relacionado com a
perda de biomassa das árvores após a passagem do fogo.

CONCLUSÃO

A perturbação que a área sofreu com a passagem do
fogo influenciou na mudança estrutural e na dinâmica
populacional de Tachigali vulgaris. Resultados de tra-
balhos como este podem contribuir com o desenvolvi-
mento de poĺıticas de manejo do fogo no bioma Cerrado
e sua sustentabilidade.
(1. Projeto PELD (edital MCT/CNPq Número

558069/2009 - 6) e 2. Projeto PROCAD/CAPES - A
Transição entre Cerrado e Floresta Amazônica: uma
troca de experiências entre UnB e UNEMAT).
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diâmetros numa faixa de Cerrado na Fazenda Água
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