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INTRODUÇÃO

Nos últimos anos as paisagens agŕıcolas têm sido consi-
deradas essenciais entre as estratégias de conservação.
A conservação nas áreas antropizadas deve ser atra-
ente social e economicamente aos habitantes locais e
fazendeiros, mas para isso há uma necessidade de in-
formações claras sobre as alterações na biodiversidade
e nos serviços ecossistêmicos (SE) que dela dependem
(Dirzo e Loreau, 2005). Na Amazônia o pagamento por
SE, entre eles o comércio de carbono internacional tem
sido colocado como proposta para reduzir os ı́ndices de
desmatamento (Laurance, 2008), fortalecendo a Agri-
cultura familiar, portanto desenvolvimento sustentável
desse setor deve incorporar a prestação dos SE (Butler
e Laurance, 2008). Embora a biomassa não seja um
SE ela tem sido usada como um indicador para valorar
estes serviços (Portela e Rademacher, 2001), uma vez
que ela influencia a hidrologia, erosão, ciclagem de nu-
trientes, estoque de carbono e a diversidade biológica.
Além disso, informações sobre a biomassa vegetal cons-
tituem no primeiro passo para obter informações sobre
os estoques de carbono.

OBJETIVOS

O objetivo deste trabalho foi verificar se a variabili-
dade encontrada na biomassa aérea de três paisagens
agŕıcolas localizadas na região do arco do desmata-

mento era explicada pelas diferenças entre paisagens
e suas relaçãoes com as caracteŕısticas dos solos.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram selecionadas três paisagens agŕıcolas localizadas
no estado do Pará na região do arco do desmatamento,
que possuem caracteristicas socioeconômicas diferentes.
São elas: Projeto de Assentamento Agroextrativista
Praia Alta e Piranheiras, Nova Ipixuna (MAÇ); Pro-
jeto de Assentamento Palmares II, Parauapebas (PAL)
e uma área de colonização agŕıcola com cerca de 10
anos situada no Travessão 338 Sul da Rodovia Tran-
samazônica, Pacajá (PAC). Em cada paisagem foram
selecionados nove lotes nos quais foram estabelecidos
cinco pontos amostrais (10mx50m), onde foi medido o
diâmetro a altura do peito (DAP) dos indiv́ıduos com
DAP ≥ 10cm (Estrato superior - SUP) e coletado, ale-
atoriamente, 4 amostras de solo na profundidade de 0
- 30cm; foi alocado um sub - transecto de 5mx50m,
sendo medido os indiv́ıduos com altura ≥ 2m e DAP
< 10cm (Estrato médio - MED); em cada transecto fo-
ram alocadas aleatoriamente 4 parcelas de 1m2 onde foi
coletado e pesado os indiv́ıduos com altura < 2m (Es-
trato inferior - INF e a necromassa - NEC). Nos estratos
SUP e MED a biomassa das florestas foi calculada con-
forme Higuchi et al., (1998); três classes de DAP foram
consideradas: DAP > 20 cm, DAP entre 20 e 5cm e
DAP < 5 cm. A biomassa dos cipós foi calculada con-
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forme Gerwing (2002). Nos estratos SUP e MED das
capoeiras a biomassa foi calculada para os indiv́ıduos
de Cecropia e todos os demais indiv́ıduos, independente
do diâmetro, conforme Nelson et al., (1999). Os cipós
foram separados e tiveram a biomassa estimada con-
forme Gerwing (2002). No INF e NEC a biomassa foi
obtida pelo método direto, com pesagem dos elementos
encontrados. Foi realizada uma análise de co - inércia
para estabelecer a relação entre a biomassa e o solo. A
matriz de biomassa foi composta pela biomassa obtida
através de equações alométricas para os estratos SUP e
MED e massa seca para o INF e NEC. A matriz de solos
foi composta por teores de argila, areia e silte, pHKCl,
Al+3 trocavel, H não trocavel, Ca+2, Mg+2, K+, Na+,
P dispońıvel, NH+4, C e N totais do solo. A deter-
minação destes parâmetros esta descrita em Marichal
et al., (2010). A significância das análises foi determi-
nada com o teste de Monte - Carlo. Todas as analises
foram realizadas no programa R 1.9 (R Development
Core Team), utilizando o pacote Ade4.

RESULTADOS

A co - inércia mostrou co - variância significativa en-
tre as matrizes (p=0,005), porém apenas 29% da va-
riabilidade dos dados é comum às matrizes. Os dois
primeiros eixos explicaram 97% da variabilidade dos
dados (eixo1=93%; eixo2=4%). A biomassa SUP foi a
variável de biomassa que apresentou maior correlação
com o eixo1, indicando esta variável como a mais impor-
tante para a ordenação promovida por este eixo (cor-
relação: SUP = 0,89; MED = 0,12; INF = 0,43; NE-
CRO = 0,04). Na matriz de solos as variáveis com
maior correlação com o eixo1 foram argila ( - 0,67), N
( - 0,35), areia (0,29) e P (0,21). A ordenação promo-
vida pelo eixo1 separou PAC de PAL, sendo que PAC
co - variou com SUP, areia e P; ao longo do eixo1 PAL
ficou oposta as variáveis de biomassa e co - variou com
argila, C e N. Os lotes de MAÇ apresentaram distri-
buição heterogênea ao longo do eixo1, se misturando as
demais paisagens. No eixo2 as variáveis biomassa INF
( - 0,82), NH+4 ( - 0,46) e P (0,31) foram as variáveis
que contribúıram de modo mais significativo para a or-
denação promovida por este eixo. O eixo2 separou os
lotes de PAL das demais paisagens; MAÇ co - variou
com a biomassa do INF a qual se correlacionou com
NH+4 (correlação = 51%), porem os lotes de MAÇ e
PAC ficaram misturados. A baixa variabilidade dos
dados comum as matrizes sugere que os fatores que in-
fluenciam a biomassa e a qualidade do solo agem de
forma diferente sobre as variáveis. O fato de 93% da
variabilidade dos dados ser explicada pelo eixo1 indica
que as variáveis correlacionadas a este eixo são as que
exercem maiores influencia na ordenação das paisagens,
destacando, neste caso a biomassa SUP e os teores de

argila e areia. A grande importância da biomassa SUP
em todas as paisagens já era esperada. Alguns traba-
lhos têm mostrado que as árvores detêm a maior parte
da biomassa (Paoli et al., 2008). O fato de PAL ter
ficado separado das demais paisagens reflete a não pre-
dominância de um tipo de uso do solo sobre o outro e a
qualidade do solo. O alto teor de C e baixo teor de N em
PAL sugere que o N esta sendo imobilizado nesta pai-
sagem, isso pode esta relacionado aos sucessivos ciclos
agŕıcolas. Uma vez que PAL apresenta maior porcenta-
gem de roças e florestas secundárias em estágios iniciais
de sucessão do que PAC e MAÇ, podemos afirmar que
a atividade agŕıcola nesta paisagem é mais intensa do
que nas demais. Ao contrario de PAL, em MAÇ há
predominância de pastos formando o mosaico vegetal
desta paisagem, o que contribuiu com maior biomassa
INF nesta paisagem.

CONCLUSÃO

As diferenças entre as paisagens devem ser causadas
pelas diferenças socioeconômicas encontradas tanto en-
tre as paisagens quanto entre os lotes que as compõem.
Fatores socioeconômicos influenciam o manejo dos lo-
tes e, conseqüentemente, a composição do mosaico de
cobertura vegetal destas paisagens.
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