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INTRODUÇÃO

A Araucaria angustifolia (Bert.) Kuntze é a única
espécie nativa representante da famı́lia Araucariaceae
no Brasil (GUERRA et al., 2002). O gênero Araucaria
conta com 19 espécies, estas exclusivas do hemisfério
sul. Espécie caracteŕıstica e que domina estrato supe-
rior da Floresta Ombrófila Mista, a araucária chegou a
ocupar extensas áreas, porém a sua exploração indiscri-
minada em busca de sua madeira de alta qualidade, da
expansão agropecuária e reflorestamentos com espécies
exóticas, reduziram sua área original em pequenos e
esparsos fragmentos (CASTELA, 2001; MEDEIROS,
2002) que não ultrapassam 4% de sua área original.
Como consequência o pinheiro - brasileiro está presente
a lista de espécies ameaçadas de extinção. A araucária
é considerada uma espécie heliófila (KLEIN, 1960), e
um dos fatores ambientais que influenciam o compor-
tamento dos vegetais é a luz. A regeneração natural
da araucária pode ocorrer em nichos bastantes sombre-
ados com pouca luminosidade como dentro de flores-
tas naturais adultas ou ocorrer em clareiras (INOUE
& TORRES, 1980). A espécie possui mecanismos fi-
siológicos para a adaptação às condições de luz ambien-
tal, a sua regeneração natural pode ser favorecida com
a abertura do dossel da floresta. As plantas presentes
em clareiras apresentam uma morfologia muito pare-

cida com uma planta adulta, já em condições de pouca
luz, as plântulas podem apresentar uma maior altura
com aparente estiolamento. Desta forma a penetração
ou não da luminosidade através do dossel da floresta
pode contribuir para as variações sazonais de microcli-
mas e como pode ocorrer em diversas escalas devido à
estrutura florestal e sua distribuição, pode afetar ex-
pressivamente os padrões de regeneração e desenvolvi-
mento da floresta.

OBJETIVOS

Objetivou - se neste trabalho, comparar dados obtidos
de dois locais distintos pertencentes a um mesmo ambi-
ente, através de correlações entre área basal, cobertura
do dossel e densidade de indiv́ıduos. Ainda analisar a
estrutura das populações nestes locais quanto à altura
e diâmetro altura do peito de indiv́ıduos de Araucaria
angustifolia.

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi realizado na Reserva Particular do Pa-
trimônio Natural Leão da Montanha em Urubici, SC.
A altitude no local varia de 1033m a 1065m, o clima
segundo a classificação de Koppen é do tipo Cfb. Os
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dados foram coletados de 34 parcelas circulares alo-
cadas aleatoriamente, com raio de dez metros a par-
tir do ponto marcado, sendo nove parcelas em floresta
madura (local um) e 25 em floresta em ińıcio de su-
cessão (local dois) todos com presença de A. angustifo-
lia. Para avaliação da cobertura do dossel foi utilizado
densiômetro esférico convexo de Lemmon. Foi medido a
altura, diâmetro altura do colo (DAC), diâmetro altura
do peito (DAP) de todas as plantas de Araucária den-
tro de cada parcela. Para verificar a correlação entre as
variáveis estudadas foi utilizado o teste de Spearman.
Para comparação entre os locais foi utilizado o teste
de Wilcoxon/Mann - Whitney U e o teste de Kolmo-
gorov - Smirnov para verificar a aderência dos dados
a distribuição normal. Para as análises empregou - se
algoritmos escritos no programa RGui.

RESULTADOS

Para o local um (floresta madura) foi realizada uma
análise de correlação entre as variáveis área basal, co-
bertura do dossel e densidade de indiv́ıduos, utilizando
teste não - paramétrico de Spearman, onde foi obtido
valor de =0.19, valor não significativo, onde as variáveis
não são diretamente proporcionais, não havendo in-
fluência entre as mesmas. O mesmo teste foi empre-
gado para o local dois (ińıcio de sucessão) onde foi ob-
servado valor de =0.0041, significativo, demonstrando
que quanto menor a cobertura do dossel, menores são
as áreas basais, maior é a luminosidade do ambiente o
que possivelmente pode aumentar a quantidade de re-
generantes de araucária. Segundo Ioune et al., (1979)
esse fato pode ser explicado porque as plantas jovens
apresentam alta capacidade de adaptação à luminosi-
dade. Outro motivo que ajuda a explicar a correlação
existente é que o local contava com a presença de bo-
vinos, estes causavam pisoteio e dificultavam o surgi-
mento de regenerantes de araucária. Com a retirada
do gado há aproximadamente cinco anos, os regeneran-
tes podem ser favorecidos, tendo melhores condições de
sobrevivência e desenvolvimento, como foi posśıvel ob-
servar a campo. Em uma segunda etapa de análises,
foi realizada a comparação entre os locais um e dois de
suas áreas basais, cobertura de dossel e densidade de
indiv́ıduos, pelo teste de Wilcoxon/Mann - Whitney U.
Para área basal o valor de =0.029, significativo, mesmo
observando que os valores médios das áreas basais en-
tre os locais são semelhantes, evidenciando posśıvel pa-
ridade dos mesmos. Para cobertura do dossel o valor
de =1.43e - 05, foi altamente significativo. O valor
confirma as diferenças encontradas no campo, onde o
local um caracterizava - se por apresentar uma mata
fechada, com presença de Dicksonia sellowiana (Xa-

xim) de grande porte, um sub - bosque mais desen-
volvido, presença algumas espécies caracteŕısticas da
FOM e araucárias de maior porte (DAP e altura). A
densidade de indiv́ıduos obteve valor de =0.356, não
significativo, demonstrando que a mesma é semelhante
entre os locais. A verificação da estrutura foi anali-
sada pelo teste de Kolmogorov - Smirnov (KS), o qual
verificou a aderência ou não dos dados a distribuição
normal. Para a altura o valor de =5.028e - 05 foi signi-
ficativo, provavelmente por existir um maior número de
regenerantes no local dois, o que aumenta o número de
indiv́ıduos nas classes diamétricas menores e também
pelo fato de existir um maior número de parcelas no
local dois. Quanto ao DAP, o valor de =1.33e - 06,
também significativo, pelo fato do local dois apresentar
uma maior quantidade de indiv́ıduos com altura infe-
rior a 1,30m. Tanto para altura quanto para o DAP,
foi observado a formação de uma curva em J invertido,
onde há uma maior concentração de indiv́ıduos nas pri-
meiras classes de diâmetro podendo caracterizar o local
como um potencial estoque de regenerantes da espécie,
que com o passar do tempo pode - se tornar um local
estável e auto - regenerativo para a espécie, desde que
exista fluxo genético, variabilidade genética e balanço
entre mortalidade e recrutamento de indiv́ıduos.

CONCLUSÃO

Constatou - se a diferença entre os locais estudados,
sendo que a cobertura do dossel foi à variável com maior
desigualdade. A estrutura dos indiv́ıduos demonstra-
ram que os dois locais formaram curvas do tipo J in-
vertido, padrão esperado para as plantas.
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