
ESTRUTURA POPULACIONAL E DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DE
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Lobato, s/n, 13083 - 970, São Paulo, Brasil. Universidade Federal de Lavras, Departamento de Biologia, Campus Universitário,

s/n, 37200 - 000, Lavras, Minas Gerais, Brasil.

INTRODUÇÃO

Padrões de distribuição de espécies de plantas refletem
as condições ambientais e as exigências ecológicas das
espécies, seus processos de dispersão e extinção (Cra-
wley, 1986). Assim, a caracterização do ambiente e
estudos de estrutura populacional de plantas são im-
portantes no sentido de se compreender quais fato-
res afetam os processos populacionais, a regeneração
e a influência de perturbações em determinados locais
(Harper, 1977). O conhecimento dessas tendências de-
mográficas que ocorrem em uma região fornece base
para estabelecer critérios realistas para conservação e
manejo tanto das espécies quanto da fisionomia em que
estas estão inseridas.
Diante disso, pretendemos avaliar a estrutura popula-
cional de Copaifera langsdorfii Desf. (Fabaceae). No
Brasil, esta espécie é particularmente importante por
estar distribúıda por todo o território (Oliveira - Fi-
lho & Ratter 1995), ocorrendo em diferentes fitofisio-
nomias. É uma espécie emergente do dossel e aparece
comumente em solos bem drenados, sendo mais abun-
dante em solos de matas ciliares e semidećıduas do que
em solos de cerrado (Oliveira - Filho & Ratter 1995).

OBJETIVOS

Analisar a estrutura horizontal e distribuição espacial
de uma população de Copaifera langsdorffii em um cor-
redor ecológico tropical de Floresta Estacional Semide-
cidual.

MATERIAL E MÉTODOS

Realizamos o estudo em um corredor ecológico de
3200m de extensão, no munićıpio de Santo Antônio
do Amparo, MG, entre as coordenadas 20°53.57,1’S e
44°50.11,5’W e 20o56.39,9’S e 44o52.29,9’W. Tal corre-
dor conecta três fragmentos florestais e é composto por
espécies de Floresta Estacional Semidecidual (Castro,
2008). Ao longo do corredor ecológico foram alocadas
aleatoriamente 30 parcelas de 4 x 50m totalizando uma
área amostrada de 0,6ha. Nas parcelas foram amos-
trados todos os indiv́ıduos de C. langsdorffii com DAP
(diâmetro à altura do peito medido a 1,30m do solo)
≥5,0cm, dos quais mensuramos a altura e o DAP. Para
calcular a estrutura populacional, calculamos a densi-
dade absoluta (ind/ha), área basal (m2/ha) e distri-
buição dos indiv́ıduos em classes diamétricas (ampli-
tude de 10 cm) e para verificar o padrão de distribuição
dos indiv́ıduos, calculamos o ı́ndice de dispersão de Mo-
risita padronizado (Ip).
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RESULTADOS

Foram encontrados no total 176 indiv́ıduos de C. langs-
dorffii, com uma frequência de ocorrência de 93,3%
das parcelas inventariadas (28). A densidade média
foi de 5,9 ind./parcela, a densidade absoluta 293,33
ind./ha e a área basal 15,35m2/ha. Estes valores apro-
ximam - se dos encontrados por Castro (2004) para a
mesma espécie em outro corredor ecológico da região,
mas são superiores aos encontrados por outros autores
(Machado et al., 2004, van den Berg & Naves, 2009) em
fragmentos florestais semideciduais. O fato de C. langs-
dorffii ser mais abundante nos corredores ecológicos
pode estar relacionado à maior disponibilidade de luz
nesses ambientes quando comparado ao interior dos
fragmentos. Embora essa espécie tenha sido conside-
rada por Oliveira - Filho & Ratter (2000) como gene-
ralista por habitat, em alguns estudos (Castro, 2004,
2008 e Dalanesi et al., 2006) foi encontrada em maior
abundância na borda dos fragmentos. O ambiente de
borda e os corredores são semelhantes em relação à lu-
minosidade, podendo explicar a elevada abundância de
C.langsdorffii nesses locais.
Os valores de diâmetro variaram de 5,09cm a 78,94cm,
resultando em seis classes diamétricas. A primeira
classe de diâmetro (5,014,9cm) apresentou o maior
número de indiv́ıduos (89), o que representa 50,6%. Nas
classes subsequentes, houve um decréscimo gradual no
número de indiv́ıduos, seguindo um padrão de distri-
buição exponencial negativo. Tal resultado corrobora
com o padrão encontrado para C. langsdorffii por Oli-
veira - Filho et al., (1994) em um fragmento florestal
semidecidual, e que, de acordo com Guimarães (2007)
é caracteŕıstico das formações florestais nativas. Tais
resultados podem ser um indicativo de que esta é uma
população persistente, estável e auto - regenerativa na
área estudada. O ı́ndice de dispersão de Morisita pa-
dronizado (Ip) apresentou um valor de 0,503, indicando
uma tendência à distribuição espacial agregada (Ip ≥
0,5) dos indiv́ıduos de C. langsdorffii para o local de
estudo. A mesma tendência foi observada em fragmen-
tos de floresta semidecidual (Silva et al., 2004 e van
den Berg & Naves 2009) e em floresta aluvial (Arruda
& Daniel, 2007), o que pode ser uma caracteŕıstica da
espécie. Além disso, pode estar relacionada à distri-
buição preferencial de C.langsdorffii em ambientes de
borda (Castro, 2004, 2008 e Dalanesi et al., 2006).

CONCLUSÃO

C. langsdorffii foi abundante no corredor ecológico es-
tudado, sendo representada por indiv́ıduos em todas as
classes de diâmetro, indicando uma população estável
na área estudada. A tendência à distribuição agregada
provavelmente está relacionada às condições ambien-

tais, as quais devem ser mais estudadas para que seja
posśıvel um maior conhecimento da ecologia da espécie.
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dade floŕıstica e variações espaciais do componente
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compartimento arbóreo - arbustivo de um remanescente
florestal na Fazenda Beira Lago, Lavras, MG. Árvore.
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