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RESUMO: Objetivou-se com este estudo avaliar o comportamento dos índices de distribuição espacial das 
espécies Anadenanthera peregrina e Apuleia leiocarpa, em diferentes tamanhos de parcelas. Realizou-se um 
censo na Mata da Silvicultura, localizada em Viçosa, M.G. por meio do qual todos indivíduos das duas 
espécies, com DAP ≥ 20 cm, foram medidos e georreferenciados. Os dados foram agrupados em unidades 
amostrais de (10x10) m², (10x30) m², (10x50) m², (20x10) m², (20x30) m² e (20x50) m². O padrão de 
distribuição espacial das espécies foi identificado por meio dos índices de Payandeh (Pi), MacGuinnes (IGAi), 
Fracker e Brischle (Ki) e Morisita (IMi). Posteriormente, para cada tamanho de unidade amostral, selecionou-se 
aleatoriamente 10% do número total de parcelas e os índices foram calculados. Foram realizadas 10 repetições 
desse procedimento e a análise da distribuição espacial foi feita com base na média dos valores encontrados. O 
IGAi, Pi, e Ki foram diretamente proporcionais a área das parcelas e o IMi, inversamente proporcional. O IGAi 
apresentou as menores diferenças entre as médias das amostragens e os valores reais aferidos pelo censo. 
Diante disso, o IGAi foi o índice mais adequado para se estudar a distribuição espacial das espécies. 
Palavra-chave: análise espacial de árvores, índice de Morisita, agregação. 
 

Plot size influence in the spatial distribution calculation of Anadenanthera peregrina (L.) 
Speng. and Apuleia leiocarpa J. F. Macbr in semideciduous  seasonal forest 

 
ABSTRACT: The objective of this study was to evaluate the behavior of spatial distribution indexes of the 
species Anadenanthera peregrina and Apuleia leiocarpa, in different plot sizes. A forest census was carried out 
in the Mata da Silvicultura, located in Viçosa, M.G. through which all individuals of both species, with DBH ≥ 
20 cm, were measured and georeferenced. The data were grouped into sampling units of (10x10) m², (10x30) 
m², (20x10) m², (20x10) m² and (20x50) m². The spatial distribution pattern of the species was identified 
through the Payandeh (Pi), MacGuinnes (IGAi), Fracker and Brischle (Ki) and Morisita (IMi) indexes. 
Subsequently, for each sampling unit size, 10% of the total number of plots were randomly selected and the 
indexes were calculated. Ten replicates of this procedure were perfomed and the spatial analysis was done 
based on the average of the values found. The IGAi, Pi, and Ki were directly proportional to the plot area and 
the IMi, inversely proportional. The IGAi presented the smallest differences between the sampling means and 
the real value measured by the census. Noted that, it was clear that the IGAi was the most adequate index to 
study a spatial distribution of the species. 
Keywords: tree spatial analysis, Morisita Index, aggregation. 
 

 
1. INTRODUÇÃO 

A área de cobertura vegetal desmatada no Brasil 
aumentou drasticamente em relação à área original 
(BRASIL, 2016). Um dos biomas mais afetados é o da Mata 
Atlântica, cuja área desmatada passou de 14.090 hectares no 
período de 2010-2011 para 18.266 hectares no período de 
2013-2014 (BRASIL, 2016).  

Frente a tal panorama, o bioma Mata Atlântica tem sido 
assunto de diversos estudos, como por exemplo Silva (2014) 
e Pinto et al. (2002) que visam à elaboração e a viabilidade 
de planos de manejo sustentáveis. No entanto, para que estes 
sejam definidos de forma a viabilizar a conservação da 
floresta, torna-se imprescindível conhecer os parâmetros 
quantitativos e qualitativos da mesma.  Um dos parâmetros 

quantitativos capaz de auxiliar na definição das práticas de 
manejo a serem adotadas é a distribuição espacial das 
espécies arbóreas (RODE et al., 2010). 

Matteucci e Colma (1982) definiram padrão de 
distribuição espacial como a descrição quantitativa da 
distribuição horizontal de indivíduos de uma espécie dentro 
da comunidade vegetal. As espécies ou comunidades podem 
apresentar basicamente três padrões de distribuição espacial: 
aleatório, agregado ou regular. Estes que, de acordo com 
Araújo et al. (2014), podem indicar ou não relações de 
dependência espacial entre indivíduos da mesma espécie. O 
padrão agregado prevê tendências à atração espacial, já o 
padrão regular está intrinsicamente relacionado à repulsão 
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espacial e, consequentemente, o padrão aleatório remete à 
independência espacial. 

Um dos principais métodos utilizado para descrever a 
distribuição espacial de indivíduos adultos de uma espécie 
envolve a amostragem em parcelas ou unidades amostrais da 
área definida. Krebs (1999) e Payandeh (1970) mostraram 
que o uso de técnicas relacionadas à utilização da 
amostragem para definir um padrão de distribuição espacial 
apresentou resultados influenciados pelo tamanho das 
unidades amostrais.    Todavia, o índice desenvolvido por 
Morisita (1962) se revelou bastante eficiente, uma vez que é 
pouco influenciado pelo tamanho da amostra e independe da 
densidade populacional (KREBS, 1999; BROWER e ZAR, 
1977). 

Estudos têm mostrado que as informações sobre o padrão 
de distribuição espacial de espécies florestais podem ajudar a 
compreender o potencial silvicultural da espécie (ALMEIDA 
FILHO et al., 2015), podem esclarecer processos ecológicos 
das mesmas (ABREU et al., 2014), auxiliar no 
desenvolvimento de programas de conservação dos 
remanescentes florestais (NEGRINI et al., 2012) ou 
simplesmente esclarecer o padrão de distribuição espacial de 
uma espécie (ANJOS et al., 2004). 

Diante disso, objetivou-se com o trabalho estudar a 
distribuição espacial de duas espécies florestais em uma 
Floresta Estacional Semidecidual no município de Viçosa, 
M.G, por meio do comportamento dos índices de distribuição 
espacial baseados em diferentes tamanhos de parcela e, 
assim, verificar o índice e o tamanho de parcela mais 
adequado para expressar os padrões de distribuição espacial 
de espécies em inventários por amostragem. 

 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
2.1. Caracterização da área de estudo 

Este estudo foi conduzido em um fragmento de 17 ha, de 
Floresta Estacional Semidecidual Montana (FIGUEIREDO 
et al., 2015) localizado no Campus da Universidade Federal 
de Viçosa - MG. A área denominada como Mata da 
Silvicultura situa-se nas coordenadas são 42º 52’ 30”W e 20º 
46’ 10”S. O clima local é do tipo Cwa, temperado quente, 
segundo a classificação de Köppen, com verões quentes e 
chuvosos e invernos frios e secos (ALVARES et al., 2013). 
De acordo com Oliveira Junior & Dias (2005), as 
temperaturas médias máxima e mínima são de 26ºC e 14ºC, 
respectivamente e, a precipitação média anual está em torno 
de 1300 mm.  

O tipo de solo de maior ocorrência nos topos e encostas 
das elevações é o Latossolo Vermelho-Amarelo Álico e nos 
terraços é o Podzólico Vermelho-Amarelo Câmbico 
(RESENDE et al., 1988). A topografia da região é bastante 
acidentada, variando de forte-ondulada a montanhosa. Na 
área onde o estudo foi realizado, as altitudes oscilam entre 
680 e 760 m. 

A Mata da Silvicultura encontra-se em estágio de 
regeneração natural secundária e o estágio sucessional pode 
ser considerado como transição do médio para o avançado 
(FIGUEIREDO et al., 2015). As espécies florestais 
Anadenanthera peregrina (L.) Speng  e Apuleia leiocarpa J. 
F. Macbr. foram escolhidas em função de sua importância no 
que tange ao estoque madeireiro total da Mata da 
Silvicultura, bem como a potencial utilização de produtos 
florestais madeireiros e não madeireiros advindos das 
mesmas. 

 
2.2. Coleta e análise dos dados 

Os dados deste estudo foram obtidos por meio de um 
inventário 100 % em uma área de aproximadamente doze 
hectares. Todos os indivíduos com dap ≥ 20 cm foram 
medidos e mapeados. O georreferenciamento foi realizado 
com o auxílio de um aparelho GPS cujo erro de precisão foi 
de ± 3 metros. As árvores tiveram sua circunferência à altura 
do peito (dap), sua altura total (Ht) e altura do fuste (Hc) 
aferidas, com auxílio de uma fita métrica e hipsômetro 
Vertex, respectivamente. Esta coleta dos dados em campo foi 
realizada de acordo com o trabalho desenvolvido por Silva 
(2014). 

A área de estudo foi dividida em subunidades de diversos 
tamanhos com o auxílio do software Arcgis em sua versão 
10.4.1 (ESRI, 2012). As dimensões selecionadas foram 
parcelas de 10x10 m², 10x30 m², 10x50 m², 20x10 m², 20x30 
m² e 20x50 m². Diante disso, o número total de parcelas 
obtidas em cada subdivisão foi de 1290, 645, 430, 258, 215 e 
129, respectivamente. 

Posteriormente, considerando o número de parcelas totais 
obtidas, foram calculados os índices de MacGuinnes, o de 
agregação de Fracker e Brischle, o de Payandeh e o de 
Morisita, sendo que os três primeiros índices foram 
calculados com o auxílio do software Mata Nativa 4 
(CIENTEC, 2016). Em seguida, para cada um dos seis 
tamanhos de unidades amostrais estudadas, realizou-se 10 
amostragens, selecionando-se aleatoriamente 10 % do 
número total de parcelas. 

Para cada uma das amostragens foram calculados os 
quatro índices e realizada a análise da distribuição espacial 
das espécies com base na média dos valores encontrados. 

  O índice de MacGuinnes (IGAi) determina o padrão de 
distribuição espacial das espécies considerando as 
densidades esperada e observada (MCGUINNES, 1934; 
CALEGÁRIO et al., 1993): 
 
 
 
 
em que: Di = densidade observada da i-ésima espécie; di = 
densidade esperada da i-ésima espécie; ni = número de 
indivíduos amostrados da i-ésima espécie;  ui = número de 
unidades de amostra em que a i-ésima espécie ocorre; e uT = 
número total de unidades de amostras. 
 

De posse dos resultados obtidos por meio deste índice, se 
IGAi < 1, a espécie teve padrão de distribuição espacial 
uniforme; se IGAi = 1, a espécie teve padrão de distribuição 
aleatório; se 1 < IGAi ≤ 2, o padrão tendeu ao agrupamento; 
e IGAi > 2, padrão de distribuição foi do tipo agregado ou 
agrupado. 

 O índice de Fracker e Brischle (Ki) foi calculado pela 
expressão (FRACKER; BRISCHLE, 1944): 

 
Ki = |Di – di| / d2i 
 

em que: Di = densidade observada da i-ésima espécie; e  di = 
densidade esperada da i-ésima espécie. 

Se Ki ≤ 0,15, o padrão de distribuição espacial da espécie 
foi aleatório, se 0,15 < Ki ≤ 1,0, o padrão tendeu ao 
agrupamento; e se Ki > 1,0, o padrão foi agregado. 
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O índice de Payandeh (Pi), de acordo com Payandeh 
(1970), é baseado no cálculo da razão entre a variância do 
número de árvores por parcela e a média do número de 
árvores: 

 
 
 
 
 
em que: Si2 = variância do número de árvores da i-ésima 
espécie; Mi = média do número de árvores da i-ésima 
espécie; nij = número de árvores da i-ésima espécie na j-
ésima parcela;  uT = número total de parcelas amostradas; e j 
= 1, 2, . . ., UT .   

 
        Para a interpretação dos resultados considerou-se que: 
se Pi < 1,0 indicou padrão aleatório; se 1 ≤ Pi ≤ 1,5, indicou 
tendência ao agrupamento e; se Pi > 1,5, indicou 
agrupamento ou agregado. 
        O índice de Morisita (IMi) nos permite conhecer a 
distribuição espacial dos indivíduos pertencentes a uma 
espécie com excelente qualidade na detecção do grau de 
dispersão, sendo pouco influenciado pelo tamanho da 
unidade de amostra (VIEIRA, 2015). A expressão a seguir 
foi utilizada para o cálculo deste índice: 
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em que: nij = número de indivíduos da i-ésima espécie na j-
ésima parcela; ni = número total de indivíduos da i-ésima 
espécie; uT = número total de parcelas; e j = 1,2,3,..., uT. 
 
        Se IMi < 1,0, inferiu-se que o padrão de distribuição 
espacial da i-ésima espécie foi uniforme ou regular; se IMi = 
1,0, o padrão de distribuição da i-ésima espécie foi aleatório; 
e se IMi > 1,0, o padrão de distribuição espacial foi 
agregado, isto é, todos os indivíduos da espécie ocorreram 
em uma única parcela (SOUZA e SOARES, 2013). 

 
3. RESULTADOS 

Foram mensurados no censo um total de 155 árvores, 
sendo que 91 pertenceram à espécie Anadenanthera 
peregrina (7,58 árvores/ha) e 64 à espécie Apuleia leiocarpa 
(5,33 árvores/ha). 

Considerando todos os índices de distribuição espacial 
estudados, para a espécie A. peregrina, no tamanho de 
parcela de 100m², 50% dos resultados mostraram que 
indivíduos da espécie se distribuíram espacialmente de forma 
agregada ou agrupada, 42,5% indicaram que os indivíduos 
tenderam ao agrupamento, 5% que estes se encontravam 
dispostos de maneira uniforme ou regular e 2,5% de forma 
aleatória. Para unidades amostrais de 200 m², 61,5% dos 
resultados obtidos revelaram que os indivíduos da espécie se 
distribuíram de forma agregada ou agrupada, 28,2% 
indicaram que os indivíduos de A. peregrina tenderam ao 
agrupamento, 5,15% que eles estavam distribuídos de 
maneira uniforme ou regular e 5,15% de modo aleatório 
(Tabela 1). 

Por sua vez, para as áreas de parcelas de 300 m², 72,5% 
dos resultados revelaram que os indivíduos da referida 

espécie se distribuíram espacialmente de forma agregada ou 
agrupada e 27,5% mostraram que estes tenderam ao 
agrupamento (Tabela 1). 

Para unidades amostrais de 500 m², 87,5% dos resultados 
apontaram que os indivíduos da espécie supracitada se 
distribuíram de forma agregada ou agrupada e 12,5% que os 
indivíduos de A. peregrina tenderam ao agrupamento. 
Observou-se que 92,5% dos resultados indicaram que os 
indivíduos da espécie A. peregrina se distribuíram 
espacialmente de forma agregada ou agrupada e 7,5% dos 
resultados revelaram que estes indivíduos tenderam ao 
agrupamento, no caso de parcelas de 600 m² (Tabela 1). 

 
Tabela1. Distribuição espacial de A. peregrina em % por área de 
unidade de amostra na Mata da Silvicultura, Viçosa, MG,Brasil. 
Table 1. Spatial distribution of A. peregrina in % by sampling unit 
area in the Mata da Silvicultura, Viçosa, MG, Brasil. 

Área 
(m2) 

Distribuição espacial (%) 

Agregada/ 
agrupada 

Tendência 
ao 

agrupamento 

Uniforme/ 
regular 

Aleatória 

100 50,00 42,50 5,00 2,50 
200 61,50 28,20 5,15 5,15 
300 72,50 27,50 0,00 0,00 
500 87,50 12,50 0,00 0,00 
600 92,50 7,50 0,00 0,00 

1000 87,50 5,00 5,00 2,50 
 
Por sua vez, em parcelas de 1000 m², 87,5% dos 

resultados mostraram que os indivíduos da espécie 
supracitada se distribuíram de modo agregado ou agrupado, 
5% que estes tenderam ao agrupamento, 5% indicaram que 
os indivíduos estavam dispostos de maneira uniforme ou 
regular e 2,5% de forma aleatória (Tabela 1). 

Os resultados obtidos, tanto no censo quanto nas 
amostragens, apontaram que os índices de MacGuinnes, de 
agregação de Fracker e Brischle e de Payandeh foram 
diretamente proporcionais a área da parcela, como observado 
na (FIGURA 1(a,b,c)).         

Já para o índice de Morisita, os resultados apontaram 
uma tendência contrária, ou seja, os valores do índice foram 
decrescentes com o aumento da área da parcela, tanto no 
censo quanto nas amostragens (FIGURA 1(d)). 

Observou-se também que, para todos os índices 
estudados, quanto menor a área da parcela, mais próximas 
foram as médias das amostragens do valor real obtido pelo 
censo. Notou-se ainda que, de um modo geral, 
independentemente do tamanho da parcela, o índice de 
MacGuinnes apresentou as médias das amostragens mais  
próximas ao valor real encontrado no censo quando 
comparado aos demais índices. 

No caso da Apuleia leiocarpa, considerando todos os 
índices estudados, em parcelas de 100m², 30% dos resultados 
indicaram que indivíduos da espécie se dispuseram em 
agregados ou em grupos, 40% indicaram que os indivíduos 
tenderam ao agrupamento, 17,0% que eles se encontravam 
de maneira uniforme ou regular e 13,0% de forma aleatória. 
Por sua vez, em parcelas de 200 m², 33,3% dos resultados 
obtidos revelaram que os indivíduos da referida espécie se 
distribuíram de forma agregada ou agrupada, 38,5% 
apontaram que os indivíduos se dispuseram tendendo ao 
agrupamento, 17,9% de maneira uniforme ou regular e 
10,3% de modo aleatório.  
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Para parcelas de 300 m², 25% dos resultados revelaram 
que os indivíduos da espécie A. leiocarpa se distribuíram 
espacialmente de forma agregada ou agrupada, 37,5 % que 
eles tenderam ao agrupamento, 22,5% que os indivíduos se 
distribuíam de maneira uniforme ou regular e 15% de modo 
aleatório. Para unidades amostrais de 500 m², observou-se 
que 22,5% dos resultados indicaram que os indivíduos da 
espécie supracitada se distribuíram em agregados ou grupos, 
42,5% mostraram que estes tenderam ao agrupamento, 20% 
que eles estavam dispostos de maneira uniforme ou regular e 
15% de modo aleatório. Notou-se que 60% dos resultados 

apontaram que os indivíduos da referida espécie se 
distribuíram espacialmente de forma agregada ou agrupada e 
40% dos resultados indicaram que os indivíduos tenderam ao 
agrupamento, no caso de parcelas de 600 m². Em parcelas de 
1000 m², 43,6% dos resultados revelaram que os indivíduos 
da espécie acima se distribuíram de forma agregada ou 
agrupada, 41% mostraram que os indivíduos tenderam ao 
agrupamento, 7,7% que estes se dispuseram de maneira 
uniforme ou regular e 7,7% de forma aleatória (Tabela 2). 

 

 

200 400 600 800 1000

0
1

2
3

4
5

6

(a)

Área (m²)

IG
A

i

IGAi 100% IGAi 10%

Tend. Agrupamento

Uniforme

Agregado

200 400 600 800 1000

0
1

2
3

4
5

6

(b)

Área (m²)

P
i

Pi 100% Pi 10%

Agrupado

Tend. Agrup.

Aleatório

200 400 600 800 1000

0
5

10
15

20

(c)

Área (m²)

K
i

Ki 100% Ki 10%

Agregado

200 400 600 800 1000

0
5

10
15

20

(d)

Área (m²)

IM
i

IMi 100% IMi 10%

Agregado

Uniforme

 
Figura 1. Comportamento dos valores obtidos no censo e as médias das amostragens dos índices de MacGuinnes (a), Payandeh (b), Fracker 
e Brischle (c) e Morisita (d) para a espécie Anadenanthera peregrina em relação a diferentes áreas de parcelas em uma Floresta Estacional 
Semidecidual na região de Viçosa – MG. 
Figure 1. Obtained values behavior in the census and the samplings averages of the  MacGuinnes (a), Payandeh (b), Fracker e Brischle (c) 
and Morisita (d) indexes for the specie Anadenanthera peregrina in relation  to diferente sampling areas in a Semideciduous Seasonal Forest  
in the region of Viçosa– MG. 

 
De um modo geral, tanto no censo quanto nas 

amostragens, os índices de MacGuinnes, de agregação de 
Fracker e Brischle e de Payandeh foram diretamente 
proporcionais à área da parcela (FIGURAS 2 (a,b,c)).  

No caso do índice de Morisita, os resultados revelaram 
que, tanto no censo quanto nas amostragens, os valores do 
índice foram decrescentes com o aumento da área da parcela 
(FIGURA 2 (d)). 

Ficou evidente que, para todos os índices estudados, 
quanto menor a área da parcela, mais próximas foram as 
médias das amostragens do valor real obtido pelo censo. 
Além disso, independentemente do tamanho da parcela, o 
índice de MacGuinnes apresentou as médias das amostragens 
mais próximas ao valor real encontrado no censo quando 
comparado aos demais (Tabela 3). 

Tabela2. Distribuição espacial de A. leiocarpa em % por área de 
unidade de amostra na Mata da Silvicultura, Viçosa, MG,Brasil. 
Table 2. Spatial distribution of A. leiocarpa in % by sampling unit 
area in the Mata da Silvicultura, Viçosa, MG, Brasil. 

Área 
(m2) 

Distribuição espacial (%) 

Agregada/ 
agrupada 

Tendência 
ao 

agrupamento 

Uniforme/ 
regular 

Aleatória 

100 30,00 40,00 17,00 13,00 
200 33,30 38,50 17,90 10,30 
300 25,00 37,50 22,50 15,00 
500 22,50 42,50 20,00 15,00 
600 60,00 40,00 0,00 0,00 
1000 43,60 41,00 7,70 7,70 
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Tabela 3. Valores médios das amostragens e do censo dos índices de 
distribuição espacial para A. peregrina e A. leiocarpa na Mata da 
Silvicultura, Viçosa, MG, Brasil. 
Table 3. Sampling and census mean values of spacial distribution  of 
A. peregrina and A. leiocarpa in the Mata da Silvicultura, Viçosa, 
MG, Brazil. 

 

E 
Índice de distribuição espacial 

IGAi Pi Ki IMi 

 C  C  C  C 
1 2,19 2,08 2,65 2,84 10,75 7,88 8,02 7,84 
2 1,21 1,23 1,34 1,46 2,20 1,41 3,19 4,18 

Em que: E = Espécie; 1- A. peregrina; 2 = A. leiocarpa;  
 = Média; C= Censo. 

 
4. DISCUSSÃO 

Independentemente do método utilizado o padrão espacial 
das espécies Anadenanthera peregrina e Apuleia leiocarpa 
foi do tipo agregado ou tendendo ao agrupamento. Ushizima, 
Bernardi e Landim (2003) indicaram que este padrão de 
distribuição espacial é fortemente esperado para a maioria 
das espécies presentes em fitofisionomias de clima tropical. 
De acordo com Armesto et al. (1986), ao verificar o padrão 
espacial de espécies arbóreas em oito florestas temperadas e 
tropicais, ficou claro que a tendência ao agrupamento dos 
indivíduos das espécies era predominante em florestas 

tropicais e os padrões do tipo aleatório e uniforme eram raros 
nas duas tipologias florestais.  

O padrão de distribuição espacial do tipo agregado pode 
ser advindo de inúmeros processos ecológicos, como por 
exemplo, heterogeneidade do habitat, limitação da dispersão, 
competição intra ou interespecífica, recrutamento estocástico 
ou padrão de distribuição de sementes (CAPRETZ et al., 
2012; SONG et al., 2017).  

As espécies arbóreas apresentam diferentes padrões de 
dispersão de sementes. As espécies A. leiocarpa e A. 
peregrina apresentam padrões do tipo anemocórico e 
barocórico, respectivamente. O padrão de dispersão de 
sementes do tipo anemocórico, no qual os diásporos são 
dispersos através do vento, explicaria um padrão de 
distribuição espacial do tipo aleatório dos indíviduos de A. 
leiocarpa, entretanto os resultados apontaram uma 
distribuição espacial tendendo ao agrupamento. Este 
resultado também encontrado por Lindenmaier e Budke 
(2006), pode ser atribuído a diversos fatores como elevadas 
taxas de mortalidade dos indivíduos provenientes de 
perturbações antrópicas (FONSECA et al, 2004) ou pequenas 
taxas de produção de sementes dispersas através do vento 
(ROSETO et al., 2005). 
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Figura 2. Comportamento dos valores obtidos no censo e as médias das amostragens dos índices de MacGuinnes (a), Payandeh (b), Fracker 
e Brischle (c) e Morisita (d) para a espécie Apuleia leiocarpa em relação a diferentes áreas de parcelas em uma Floresta Estacional 
Semidecidual na região de Viçosa – MG. 
Figure 2. Obtained values behavior in the census and the  samplings averages of the  MacGuinnes (a), Payandeh (b), Fracker e Brischle (c) 
and Morisita (d) indexes for the specie Apuleia leiocarpa in relation  to diferente sampling areas in a Semideciduous Seasonal Forest  in the 
region of Viçosa– MG. 

 
Já para a espécie A. peregrina, as características de 

distribuição de propágulos do padrão barocórico culminam 
em elevadas taxas de germinação nas áreas mais próximas as 

árvores-matrizes, o que resulta em um padrão de distribuição 
espacial do tipo agregado. Em áreas mais afastadas da planta 
de origem, esses processos são menores (BARBOUR, BURK 
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E PITTS, 1987, NEGRINI et al., 2012), o que explica 
algumas variações dos padrões de distribuição espacial destas 
espécies em uniforme ou aleatórios.  

Para explicar o padrão de distribuição agregada de uma 
espécie deve se considerar também a heterogeneidade das 
condições edáficas do local, como textura, profundidade, 
fertilidade e disponibilidade hídrica do solo (HARIDASAN, 
2005). As condições topográficas e edáficas são importantes 
fatores de distribuição das espécies (QIN et al., 2017). Além 
disso, distúrbios naturais, conforme relatado por Mendes 
Júnior et al. (2009), também podem levar ao agrupamento de 
indivíduos. Saavedra et al. (2017) observaram que os padrões 
espaciais mudaram de aleatório para agrupado ao longo do 
ciclo de regeneração após distúrbio. Este fato pode ser 
entendido como uma estratégia da espécie de se estabelecer 
com grande quantidade de indivíduos em áreas que sofreram 
alguma perturbação (SAAVEDRA et al., 2017). 

Outro fator importante que resulta na tendência ao 
agrupamento de indivíduos de uma espécie é o acúmulo de 
grandes quantidades de sementes em determinados locais. 
Portanto, esperam-se taxas de germinação maiores nestes 
ambientes em relação aos demais e, deste modo, os 
indivíduos ficariam dispostos de forma agrupada no espaço 
(BARBOUR, BURK e PITTS, 1987). 

Em 56,25% das observações, tanto no censo quanto nas 
amostragens, os valores dos índices de MacGuinnes e de 
Payandeh foram diretamente proporcionais a área das 
parcelas, uma vez que ter-se-á um menor número total de 
amostras. 

No caso do índice de MacGuinnes, um menor número de 
amostras resultará em uma maior densidade observada da 
espécie e, consequentemente, um maior valor de IGAi. Para o 
índice de Payandeh, um menor número de amostras, 
ocasionará uma maior variância do número de árvores da 
espécie e, consequentemente, um maior valor de Pi. 

Em 62,5% das observações, os valores do índice de 
agregação de Fracker e Brischle obtidos no censo foram 
diretamente proporcionais a área das parcelas pelo fato deste 
índice, assim como o de MacGuinnes, considerar medidas de 
densidade. Todavia, em 37,5% das observações, verificou-se 
o inverso nas amostragens, devido ao método aleatório da 
seleção de parcelas, o que pode ter favorecido a escolha de 
um maior número de unidades amostrais com ausência de 
indivíduos. 

Em relação ao índice de Morisita, 87,5% das observações 
mostraram que os resultados obtidos tanto no censo quanto 
nas amostragens de algumas espécies, podem ser elucidados 
pelo fato de que quanto maior a área da parcela, menor será o 
número de unidades amostrais aferidas e com isso, menor 
será o valor do índice (IMi). 

Para a A. peregrina em parcela de 200 m² e para a A. 
leiocarpa em parcelas de 200m² e 1000m², o índice de 
Morisita não pôde ser determinado nas amostragens. Segundo 
Amaral et al. (2015) isso ocorrerá quando houver apenas um 
ou nenhum indivíduo registrado na soma de todas as parcelas 
do inventário florestal amostral, o que resultará no 
denominador e numerador para o índice iguais a zero. 

 
5. CONCLUSÕES 

Os índices de MacGuinnes, de Payandeh e de Fracker e 
Brischle foram diretamente proporcionais ao tamanho da 
parcela e o índice de Morisita foi inversamente proporcional. 

As espécies Anadenanthera peregrina e Apuleia 
leiocarpa distribuem espacialmente tendendo ao 
agrupamento ou em forma de agregados. 

O índice considerado mais adequado para se estudar a 
distribuição espacial em inventários por amostragem foi o 
Índice de MacGuinnes. 

O tamanho de parcela mais adequado para estudos de 
distribuição espacial é de 100 m². 
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