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INTRODUÇÃO

O Cerrado é considerado o segundo maior bioma brasi-
leiro, onde sua vegetação ocupa uma área equivalente a
cerca de 23% do território nacional (RIBEIRO e WAL-
TER, 2008). Várias espécies no Cerrado resistem à
ocorrência do fogo ou são até mesmo favorecidas por ele
(COUTINHO, 1978; OLIVEIRA - FILHO e RATTER,
2002). Diante do impacto do fogo, a resposta das plan-
tas varia conforme a intensidade do fogo, frequência e
duração dos incêndios e com o estágio de sucessão e a
formação vegetacional atingida, bem como de espécie
para espécie. O conhecimento do processo de rege-
neração paralelamente a estudos floŕısticos e fitosso-
ciológicos no Cerrado, pode possibilitar o entendimento
sobre a manutenção da diversidade (FELFILI, 1997),
estabilidade e dinâmica da comunidade.

OBJETIVOS

Avaliar a composição fitossociológica da regeneração
natural em áreas de Campo Cerrado atingidas por fogo
na região de Diamantina - MG.

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi realizado no Parque Estadual do Biri-
biri, localizado no Alto do Vale do Rio Jequitinhonha,
na região do munićıpio de Diamantina, MG. Para re-
alização do estudo fitossociológico das espécies rege-

nerantes na área atingida pelo fogo, foram avaliados
três ambientes distintos: Ambiente I: área de Cerrado
campo sujo, perturbado pela queima; Ambiente II: área
de Cerrado campo sujo, perturbado pela queima; Am-
biente III: área de Cerrado campo sujo, testemunha,
sem ocorrência do fogo, localizada próximo às áreas
que sofreram influência do fogo. Para o estudo foi re-
alizado um inventário em 2008 e outro em 2009. Em
cada ambiente plotou - se uma parcela de 10 imes50
m (500 m2). Foram amostrados todos os indiv́ıduos vi-
vos com altura ≥ 0,10 m e diâmetro à altura do solo
(DAS) ≤ 5,0 cm. Foram coletados representantes de to-
das as espécies amostradas e estas foram herborizadas
e identificadas. Os parâmetros utilizados para análise
da estrutura horizontal da regeneração natural foram
densidade, freqüência, e ı́ndice de regeneração natural
(SCOLFORO, 1997).

RESULTADOS

No primeiro inventário foram registrados 1563 in-
div́ıduos arbustivo - arbóreos nos três ambientes, re-
presentados por 22 famı́lias, 34 gêneros e 52 espécies.
No segundo inventário realizado em 2009, foram regis-
trados 2198 indiv́ıduos, representados por 21 famı́lias,
31 gêneros e 55 espécies identificados. Os três ambi-
entes amostrados apresentaram expressivo aumento da
densidade de indiv́ıduos de 2008 para 2009. Nos am-
bientes I e II houve um aumento significativo, equiva-
lente a 93,8% e 59,3%, respectivamente. Já no ambiente
III, houve um aumento de apenas 0,9%. Com relação
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a riqueza, o aumento foi da ordem de 27,6% e 12,5%
para os ambientes I e II, respectivamente. No ambiente
III, o número de espécies encontradas não variou. As
famı́lias com maior número de espécies, existentes nos
três ambientes estudados, foram semelhantes em ambos
os inventários, sendo elas: Myrtaceae (12 e 15), Aste-
raceae (6 e 3), Erythroxylaceae (4 e 4) e Malpighiaceae
(4 e 4). Dentre as espécies identificadas, em ambos os
inventários, Myrsine guianensis foi a que apresentou o
maior número de indiv́ıduos, representando 31,52% e
31,64% do total amostrado para o primeiro e segundo
inventário, respectivamente. Levando em consideração
que, nos ambientes I e II, houve a presença de fogo é
posśıvel inferir a facilidade da espécie M. guianensis se
regenerar após o distúrbio provocado pelo fogo. Estudo
contraditório foi encontrado por Miyanishi & Kellman
(1986), onde se detectou que o processo de reprodução
sexuada dessa espécie, no ano seguinte a queima, é pre-
judicado devido aos danos sofridos aos frutos. Hoffman
(1998), em seu trabalho, encontrou uma mortalidade de
86% dos indiv́ıduos desta espécie em área após distúrbio
do fogo. A espécie Kielmeyera coriacea, foi uma das
que apresentou maior número de indiv́ıduos em ambos
os inventários, porém foi registrada sua ocorrência ape-
nas no ambiente III, representando, aproximadamente,
20% e 19% do total de plantas deste ambiente para o
primeiro e segundo inventário, respectivamente. Não se
tem informações exatas sobre a população desta espécie
nos ambientes antes da ocorrência do fogo de modo que
fosse posśıvel quantificar a sua taxa de mortalidade, en-
tretanto, constata - se que essa espécie era presente em
todos ambientes antes da passagem do fogo. Entre-
tanto, infere - se que esta espécie é altamente senśıvel
ao fogo. Resultados diferentes do comportamento da
espécie K. coriacea, em áreas após ocorrência do fogo,
foram mencionados nos estudos de Sena (2008) e Oli-
veira (1998), onde foi citado como uma das espécies
mais resilientes após o distúrbio, sendo indicada para
projetos de recuperação, devido sua alta capacidade de
recolonização em áreas perturbadas.

CONCLUSÃO

Observou - se um aumento significativo no número de
indiv́ıduos na regeneração natural das áreas em estudo
no peŕıodo de um ano e dois meses, principalmente das
áreas atingidas pelo fogo, evidenciando a importância
da regeneração natural no processo de recomposição

de áreas alteradas. A espécie Kielmeyera coriacea es-
teve presente somente no ambiente testemunha, em am-
bos os inventários, mostrando - se altamente senśıvel à
ocorrência de fogo; A espécie Myrsine guianensis se
destacou como uma das principais colonizadoras nos
ambientes I e II, podendo ser indicadas como potencial
para o uso em programas de recuperação de áreas de-
gradadas em ambientes alterados pelo fogo, na região
de Diamantina, MG.

REFERÊNCIAS
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