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"O percurso de 6 léguas passava por cerrados secos, arenosos, que não apresentaram uma única

planta desconhecida, ave ou outra espécie importante.

(...)

Dizem que, nestes campos, grande parte deles já queimados para dar lugar aos pastos de

capim fresco para o gado, há muitas emas e seriemas, mas ainda não vimos nenhuma"

(Langsdorff, 1827, grifos nossos).

SILVA, DGB., org., KOMISSAROV, BN., et al., eds. Os Diários de Langsdorff (Vol. 3). Translation Márcia Lyra Nascimento Egg and others. Campinas: Associação Internacional de

Estudos Langsdorff. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 1997. 400 p. Vol. 1. ISBN 85-86515-02-7. Available from SciELO Books <http://books.scielo.org>



Década de 1970

Década de 1990

COSTA, Lúcio; COSTA, Maria E.; JOBIM, Paulo. Chapada dos Guimarães: 30 Anos do Plano Diretor para o Turismo. Cuiabá: Casa de Guimarães, 2008.

Acervo PNCG/ICMBio.

Década de 2010

Imagem disponível na internet.



Cortesia: Gustavo Manzon Nunes, pesquisador (junho/2019)



Quais podem 
ser as causas?

2009 2010

Machado Neto, Arlindo de Paula. Diagnóstico dos incêndios florestais no Parque Nacional da Chapada 

dos Guimarães no período de 2005 a 2014. Curitiba, 2016.



Embora alta em outras porções do Parque Nacional da Chapada dos Guimarães (PNCG), a

recorrência de incêndios florestais tem sido baixa em anos recentes na microrregião do Véu de

Noiva (cerca de 700 hectares, ou 2% da área). O último grande evento ocorreu em 1997, e isso

pode estar relacionado com:

1. O ordenamento da visitação após a criação da unidade de conservação federal;

2. A eficiência dos combates aos incêndios florestais;

3. A existência de diversas barreiras naturais (cursos d'água, paredões) e artificiais (estradas,

trilhas);

4. A paulatina mudança do tipo, quantidade, continuidade e disponibilidade do combustível.



Quais podem 
ser as 

consequências?

2009 2010

Progressão para um novo estágio sucessional

X

Invasão de vegetação lenhosa em ecossistema de 
copa aberta (woody encroachment)

Tachigali spp., abundante na área.

Acervo PNCG/ICMBio.



Sucessão ecológica, características e consequências:

1. Com a menor frequência do fogo e de outros distúrbios (pisoteio, coleta, corte seletivo etc.), há um

incremento da quantidade de plantas pioneiras generalistas no ecossistema;

2. O maior sombreamento e a serapilheira criam as condições para o estabelecimento de espécies

arbóreas tardias (ou climácicas), ao mesmo tempo em que inibem ou impedem a proliferação de

herbáceas e gramíneas;

3. Para cada ambiente físico (solo, topografia), há um tipo de clímax.

4. Ecossistemas de Cerrado sensíveis ao fogo (cerradão, mata de encosta e mata ciliar) voltam a

ocupar o habitat esperado e a se diversificar.

In : ht tps: / /web.archive.org/web/20110827114718/http: / /www.ib .usp.br/ecologia/sucessao_ecologica_print.h tm/



Woody encroachment, características e consequências:

1. Incremento da quantidade de lenhosas arbóreas devido à redução da frequência do fogo, com

destaque para Tachigali spp. e Vochysia spp.;

2. Restrição do habitat disponível para a vegetação rasteira (herbáceas e gramíneas) devido ao

fechamento do dossel;

3. No longo prazo, alterações na estrutura e composição da comunidade com substituição de espécies

endêmicas especializadas por espécies generalistas ou tolerantes à sombra (perda de biodiversidade);

4. Pode trazer impactos à estrutura e à composição do solo (aumento de serapilheira) e ao ciclo

hidrológico (copas fechadas retêm água, que é evaporada e deixa de chegar às raízes, bem como as

raízes dessas árvores alcançam níveis mais profundos, aumentando o consumo);

5. Aumento do potencial para grandes incêndios florestais na época seca (o "paradoxo do fogo").

HONDA EA, DURIGAN, G. 2016. Woody encroachment and its consequences on hydrological processes in the savannah. Phil. Trans. R. Soc. In:

https://royalsocietypublishing.org/doi/full/10.1098/rstb.2015.0313.



Cortesia: Luiz Antonio Coslope, analista ambiental do ICMBio (setembro/2019).

Sucessão
Ecológica

Woody 
Encroachment



Por que é 
importante?

2009 2010

1. Símbolo do PNCG, a Cachoeira Véu de Noiva constitui uma das paisagens 

mais conhecidas do estado de Mato Grosso;

2. O PNCG figura entre os 10 parques nacionais mais visitados do país 

(média de 125.480 visitantes/ano entre 2009 e 2018);

3. Neste último ano, teve a maior visitação já registrada (aproximadamente 

180 mil pessoas);

4. O Véu de Noiva é o atrativo mais buscado (média de 83,95% do total);

5. Para muitos desses visitantes, o passeio é o primeiro contato com o 

Cerrado;

6. Com o adensamento da vegetação, fica difícil contemplar o conjunto a 

partir dos mirantes;

7. Valorização histórico cultural  da paisagem que motivou a criação da 

unidade de conservação.



O que fazer?

2009 2010

25/06/2018

07/06/2019

Cortesia: Gustavo Manzon Nunes, pesquisador (junho/2019).

Acervo PNCG/ICMBio.



Como fazer?

2009 2010

25/6/2018

07/6/2019



Cortesia: Gustavo Manzon Nunes, pesquisador (junho/2019).



Resultados esperados:

1. Estimular a realização de pesquisas científicas;

2. Testar diferentes regimes de fogo, o que apoiará a decisão administrativa

sobre as técnicas de manejo mais adequadas;

3. Divulgar alguns dos princípios do manejo integrado do fogo, no âmbito de

uma proposta de interpretação ambiental em trilhas de grande circulação.



06/06/2019

11/10/2019



Muito obrigado!
pncg.mt@icmbio.gov.br

* N.A.: As gravuras que ilustram esta apresentação podem ser encontradas no livro Bastidores da Expedição Langsdorff, de Maria de Fátima
Costa e Pablo Diener (2014).


