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ABSTRACT. Bum quality prediction for rimulation of the agricultural system of Brazil's Transamazon Highway 
colonists for estimating human carrying capacity. High variability in burn quality of agricultural fields is critical 
for crop yields among pioneer settlers occupying 100 hectare lots in Brazil's Transamazon Highway Colonization 
Area near Altamira, ParS.. Prediction of bum qualities, using clearing and burning dates and weather information, 
fonns a part of a larger simulation of the colonists' agroecosystem for estimating human carrying capacity, and 
particularly the importance of variability in crop yields on carrying capacity. 

Colonist pioneer agriculture has been largely based on annual crops such as upland rice, maize, beans, cow 
peas, and manioc; perennial crops and pasture are now increasing. 

Burn qualities of both second growth (at least 8 months uncultivated) and "virgin" forest (uncleared by re
cent Luso-Brazilian colonists) are predicted using discriminant analysis from precipitation, evaporation, and 
Insolation between cutting and burning, and from precipitation in the 15 days prior to burning. Simulations use 
two burn categories: good and bad, condensed from a more complete 4-level bum taxonomy. Virgin burn predic
tion discriminant function correctly classifies 74% of 247 cases; second growth discriminant function correctly 
classifies 65% of 54 cases. Weather patterns, also modeled in the carrying capacity simulations, are highly unpre
dictable, making poor bums a major agricultural problem and an important factor affecting human carrying 
capacity. 

RESUMO. A alta variabilidade na qualidade da queimada de rot;as e cr{tica para produt;Oes das culturas entre os 
colonos pioneiros estabelecidos em totes de 100 hectares na area de colonizat;ao da rodovia Transamazonica, per
to de Altamira, Parl A predit;lo de qualidades das queimadas, baseada nas datas de derru bada ou rot;agcm e 
queima, e em dados meteorol6gicos, faz parte de uma simulat;ao maior do agroecossistema dos colonos para a 
estimativa de capacidade de suporte para o homem e, em particular, para avaliar a importancia da variabilidade 
da produ .. lo das culturas sobre a capacidade de suporte. A agricultura dos colonos pioneiros tern sido baseada, 
em grande parte, em culturas anuais, tais como arroz de sequeiro, milho, feijao-do-sul, feijao-de-corda e mandioca. 
As culturas perenes e pastagens esta:o aumentando atualmente. As qualidades de queimada, tanto de capoeira (pe
lo menos 8 meses sem cultivo) quanto de floresta "virgem" (nao derrubada por colonos luso-brasilciros recentes), 
slo preditas usando-se ana.tise discriminativa a partir de precipitat;ao, evaporat;ao, e insolat;ao entre o corte e a 
queimada, e a partir da precipit~il:o nos 15 dias anteriores a queimada. As simulat;Oes utilizam duas qualidades 
de queimada: boa e ruim, resumidas de uma taxonomia de queimadas mais completa com quatro nlvcis. A fun
.. ao discriminativa para predi .. ao de queimadas virgens classifica corretamente 74% de 247 casos; a funr;:ao para 
capoeira classifica corretamente 65% de 54 casos. Os padrOes meteoroi6gicos, tam bern modelados nas simula~Ocs 
de capacidade de suporte, slo bastante imprevis{veis, fazendo com que queimadas ruins sejam urn grande proble
ma agr(cola e urn fator influente so tire a capacidade de suporte para o homem. 

• Trabalho apresentado no Simp6sio da Sociedade Internacional de Ecologia Tropical (ISTE) sobre "Ecologia e o 
manejo de recursos nos tr6picos", Bhopal, fndia, 5 a 10 de outubro de 1981 (15). 
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INTRODUf;.Ao 

Na maioria dos estudos de sistemas de agricultura 
migrat6ria, ou outros sistemas agricolas semelhan
tes nas Areas de floresta umida tropical, tamb6m 
caracterizada pelo aspecto de .. corte e queima" da 
tradicional agricultura migrat6ria, 6 suposto que as 
produ~trles das culturas sa:o constantes de ano para 
ano. A alta variabilidade na produ~o dessas cultu
ras, como na agricultura pioneira praticada pelos 
colonos estabelecidos na rodovia Transamazonica, 
~. por si s6, uma caracteristica vital desta forma de 
agricultura como urn meio de suporte para popula
~tOes humanas. As estimativas da capacidade de su. 
porte para o homem, baseadas nas vl\rias formas da 
"formula de agricultura migrat6ria", por exemplo, 
geralmente ignoram a variabilidade das prod~Oes 
(e.g. 1, 3, 5, 7, 18), embora seja possivel o auxflio 
de aloca~tOes de 4rea adicional para cultura, como 
uma prote~ta:o contra os anos pobres (2). A deter
mina~t:ro do efeito da variabilidade sobre a capaci
dade de suporte para o hornem na l\rea da rodovia 
Transamazonica requereu a deriva.ra:o de rel31tOes 
quantitativas para a modelagem das causas da va
ri31tllo nas produ~toes agrfcolas, e a incorpora~fo 
destas caracterfsticas em modelos de simul31tfo 
computadorizado do agroecossisterna do colono 
(8, 9, 13). 

Durante dois anos de resi~ncia na Area de colo
niz31tliO de Altamira, ficou logo evidente a impor
tancia da qualidade da queirnada como urn fator 
que afeta a produ~o agricola do colono. As dife
ren~as no crescimento e prod~o das culturas en
tre r~as com queimadas boas e ruins. ou entre 
pequenos pe~os com queirnadas, melhores ou 
piores, dentro de uma unica r~a, do facilmente 
visiveis. Na escala da area de coloniza~a:o de Alta
mira como urn todo, as chuvas durante o periodo 
norrnalmente seco de julho-setembro em 1973, 
resultaram, em 1974, no fracassQ de nuitos colo
nos em obter queimadas adequadas, com a conse
quencia de e1es serem ou incapazes de plantar ou 
colherem urna pobre prod~ao por area, freqiien
temente em urna area reduzida tamb6m. 

E necessAria uma boa queirnada na area de mo
do a remover o estorvo ffsico da vege~a:o derru
bada, reduzir as perdas por pragas e etVas daninhas, 
e principalmente aumentar a fertilidade do solo, 
especialmente pela elev~o do pH com a conse
qiiente redu~a:o da concen~o tbxica dos fons 
tJe aluminic e aumento na abundancia e disponibi-

lidade do f6sforo. Urn levantamento de solos sob 
floresta .. virgem" (na:o derrubada por colonos luso
brasileiros recentes, como distin~o de possivel uso 
passado por grupos amerindios) indica que 78,5% 
da Area estudada tinha pH abaixo de 5,0 e 33,0% 
tinha pH abaixo de 4,0, enquanto que 83,8% tinha 
f6sforo total menor que I ppm (I I, 13). 

Na maioria das outras partes do mumJo onde 1e 

efetuaram estudos de sistemas de agricultura mi
grat6ria ou similar, o pH do solo virgem e os carac
teres associados do substancialmente mais favort
veis para agricultura que no caso da AmazOnia bra
sileira Os solos do melhores oeste aspecto, por 
exemplo, nos locais de estudos sobre agricultura mi
grat6ria em v4rias localidades na Africa (20), Amt. 
rica Central (22, 23), Ceilfo (19), e Nova G~ 
( 4, 25: 244-45). Em muitos solos africanos, a quei
rnada tern efeitos dele~rios. elevando o pH ani
veis suftcientemente altos para que os concomitan
tes decrescimos nas concen~Oes de ferro no solo 
resultem em defici!ncia deste elemento (27). Em
bora muitas avali31tOes de sistemas de agricultura 
migrat6ria na:o f31tam men~fo da qualidade variavel 
da queirnada como urn problema, esta 6 de impor
t!ncia fundamental em algumas Areas (e.~ 17:97 
para Sarawak, Malbia). 

A queirnada normal em solos amazOnicos 6 be
n6ftca, embora ocasionalmente urna queirna possa 
ser ta'o intensa que grandes mores sejam totalmen
te transforrnadas em cinzas, resultando no impedi
mento do crescimento da cultura nos locais onde 
as l\rvores foram queimadas. A sucessfo posterior 
em urn local sobrequeimado 6 tamb6m afetada, • 
vezes resultando em moitas de sarnambaias em vez 
de capoeira com l\IVores. 

Existe pouca inf~fo sobre a variabilidade 
na qualidade da queirnada, ou os efeitos desta ca. 
racteristica de sistemas de agricultura migratbria. 
A classica revido bibliogrM"JCa de Nye e Greenland 
(20: 67) sobre agricultura migratOria menciona que 
.. na medida em que ~ completa a queimada podera 
tamb6m determinar, at6 certo ponto, as quantida
des de nutrientes adicionados ao solo". mas n1o 
forneceu nenhum dado para quantiftcar as diferen
~ A revis1o de Sanchez (26: 365) afmna simple• 
mente: ••a intensidade da queimada ~ sem dUvida a 
principal variavel para a adi~o de nutrientes ao 
solo. lnfelizmente nenhum dado~ disponivelsobre 
este aspecto". 

0 efeito da qualidade da queirnada sobre as nu
~as na fertilidade do solo foi incluido em pro-
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grarnas de simul~a:o para o agroecossistema da ro
dovia Transamazonica. As qualidades da queimada 
entrlirn em regres~es, para predizer as mudan~as 
de fertilidade sob queimadas, com variaveis dum
"P' (8, 13). ~ necessaria a predi~~ das qualidades 
da queimada a partir de dados meteorol6gicos e de 
informa~Oes sobre o comportamento de derrubada 
e queimada dos colonos para o fornecimento de in
sumos, para estes calculos de nrudan~a da fertilida
de do solo. 

AREA DE ESTUDO 

Este trabalho foi efetuado em uma area de 
23.000 ha, com lotes de 100 ha no Projeto Integra
do de Coloniza~lo de Altarnira (PIC-ALTAMIRA), 
no trecho Altamira-Itaituba da rodovia Transarna
zonica (BR-320). A area de estudo esta centraliza
da na Agrovila Grande Esperan~a, 50 km a oeste 
da cidade de Altamira, a 3022' de latitude sui e 
52038' de longitude oeste. A area esta no munici
pio de Prainha, estado do Para, Brasil, com uma 
altitude de aproximadamente 100 m 0 clima ~ 
classificado como Aw pelo sistema Koppen (24), 
com uma m~dia de precipitayll:o anual de 1, 7 m 
em 36 anos (72: 11). A maior parte do solo~ po
bre, podzolico vermelho-arnarelo (ULTISOL), po
r6m existem alguns trechos de terra roxa (AIFI
SOL), nruito melhor. Os colonos cortam e quei
marn a floresta virgem de uma maneira semelhan
te aquela sob agricultura rnigrat6ria tradicional, e 
derrubarn capoeiras de todas as idades. Eles nllo 
deixarn a terra alqueivar ( descansar em capoeira) 
por longos periodos, com a inten~il"o de continuar 
com futuros ciclos de culturas anuais, alternando 
com o alqueive como uso da terra a Iongo prazo. 

M~TODOS 

Os dados de precipitayA"o foram fornecidos pela 
estayliO experimental da Empresa Brasileira de Pes
quisa Agropecuaria (Embrapa) localizada a 23 km 
a oeste de Altamira (27 km da area de estudo). 
Forarn usados dados da Estayil"o do Departamento 
de Meteorologia em Altamira para uns poucos dias 
cujos dados faltaram na estayao da Embrapa. As 
informayOes sobre insolayao e evaporayllo sao da 
estayllo de Altamira. Uma ~rie de programas FOR
TRAN fez os ccilculos preliminares, incluindo pre-

cipita~a:o total e outras medidas entre as datas de 
derrubada e queimada (I 4). 

As qualidades da queimada e as datas de derru
bada e de queimada foram obtidas dos colonos 
atrav~s da aplica~lo de questionarios em associa
~lo com amostras de solo. Qualquer informa~a:o 
relativa a qualidade da queimada observada no 
campo na ~poca da amostragem foi tamMm regis
trada. Os questionarios usados no estudo foram 
aplicados entre junho de 1974 e agosto de 1976, 
mas as respostas dos colonos incluem informa~Oes 
sobre queimadas come~ando com o infcio do esta
belecimento na area, em 1971. A memoria dos co
lonos sobre estas informa~Oes dos primeiros anos 
de ·coloniza~a:o era bastante boa. Visitas regulares 
a area de estudo, entre junho de 1978 e novembro 
de 1981, confirmaram que o padrlo observado de 
variabilidade na qualidade da queimada continua. 

Tabela I - Qassifica~ao da qualidade da queimada para 
queimadas virgem. 

Qualidade 
daqueimada 

nenhuma 

0 

2 

3 

4 

Dejlnifao 

Nenhuma queimada foi tentada (conse
qiientemente nenhuma data de queimada) 

Queimada ten tad a (con seq iientemente 
com data de queimada), sem sucesso. Algu· 
rna casca de 8rvore chamuscada e folhas 
queimadas podem estar presentes, mas a 
terra permanece "crua". Geralmente os co
lonos nao podem plantar. "Ni!:o queimou". 

Queimada ruim. Somente folhas e peque
nos galhos queimaram. Somente milho po
de ser plantado sem uma consideravel coi
vara (retirada do material rii!:o queimado 
para limpar a terra para o plantio). "Quei
mou ruim", "Sapecou as folhas". 

Queima irregular. Uma mistura de peda~s 
de classes 1 e 3 onde o fogo queimou com 
intensidade variada. Pode ser plantado com 
coivara. "Mais ou menos queimou". "Quei
mou variado". 

Queimada boa. Queimou madeira assim 
como tambem galhos e folhas, embora 
grandes troncos estejam invariavelmente s6 
parcialmente queimados. Pode ser planta
do com arroz com pouca ou nenhuma coi
vara. "Queimou bern". 

Sobrequeimado. Grandes troncos queima
dos ate cinzas. lsto "queima a terra" ere
sulta em culturas definhadas. "Queimou 
ate que queimou a terra". 
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Tabela II - Distribui~o mensal da derrubada de floresta virgem. 

Mes 
Item 

Maio Junho Julho Agosto 

Numero I 2 16 31 
Percentagem 0,3 0,6 4,4 8,5 

Setembro Outubro 

180 82 
49,5 22,6 

Novembro Dezembro 

37 
10,2 

14 
3,9 

Total 

363 
100 

Tempo medio, em dias, entre a derrubada e aqueimada == 44,1 (DP = 65,3; N = 138). 

Entrevistas com velhos residentes na area agricola 
tradicional pr6xima de Altarnira revelam urn pa
drao semelhante, datando desde os anos 30. 

As qualidades da queimada foram classificadas 
por tipo e qualidade. Os tipos de queimada foram: 
floresta virgem, capoeira (defmida como pelo me
nos oito meses sem cultivo ), palhada ( defmida co
mo entre dois e oito meses sem cultivo) e pasta
gem. As qualidades da queimada foram divididas 
em seis niveis, incluindo duas categ.orias nllo-quei
madas (Tabela I). Na analise dos dados e simula
~llo estas qualidades da queimada foram condensa
das em duas categorias: "boa" (classes 2 e 3) e 
"ruim" (classes 0 e l ). 

Os dados foram analisados usando-se analise 
discriminativa (24), com o Michigan Interactive 
Data Analysis System (16). A modelagem subse
qiiente usa o programa KPROG2 para estimativa 
da capacidade de suporte para o homem (9). 

RESULTADOS E MODELAGEM 

Queimadas de Floresta Vrrgem 
As qualidades da queimada em ro~as derrubadas 

a partir de floresta virgem podem ser preditas com 

base nas condi~<ies atmosfericas entre as datas de 
derrubada e queimada. Os meses de derrubada ~o 
mostrados na Tabela II, junto com a distribui~llo 
nos dias entre derrubada e queimada. 

Em simula~llo, as qualidades da queimada po
dem ser preditas usando-se os dados meteoro16gi
cos simulados para a area de Altarnira, e as fun
~~es discriminativas de Fisher para queimadas 
"boas" (qualidades 2-3 da Tabela I) e queimadas 
"ruins" (qualidades 0-l). A analise discriminativa 
com as duas equa~i5es e mostrada na Tabela III. 
Quando valores apropriados de tempo sllo substi
tuidos nestas duas equa~i5es e a equa~llo da quei
mada "boa" fornece urn valor maior que a equa
~a:o da queimada "ruim", preve-se uma queimada 
"boa". Com isto pode-se· prever corretarnente a 
qualidade de queimada em 74% dos casos (Tabela 
IV). Nos restantes 26% dos casos, ocorre a qualida
de da queimada oposta 

Queimada de Capoeira 
As queimadas em r~as de capoeira podem ser 

previstas de urn modo semelhante aquele usado pa
ra queimadas virgens. A distribui~a:o de datas de 
corte e queimada e apresentada na Tabela V, junto 
com a distribui~[o dos dias entre corte e queimada. 

Tabela IU - Amllise discrirninante da predi~llo da qualidade da queimada virgem. 

Varidvel 

con stante 
chuva entre a derrubada e a q ueimada (mm) 
evapora~iio entre derrubada e queimada (mm) 
· insola~o entre derrubada e queimada (horas) 
chuva nos 15 dias anteriores a queimada (mm) 
evapora~o nos 15 dias anteriores a queimada (mm) 
insola~ao nos 15 dias anteriores a queimada (horas) 

varian~as gerais 
tamanho das amostras 

Igualdade de covarian~as:gl==21, 83234 F==22,47 p <0,0001 
distancia Mahalanobis: 0 2 == 0,686 

F == 5,89 
P< 0,0001 

Coeftcientes 

Queimada boa Queimada ruim 

-6,1617 
0,0032459 

-0,0035933 
0,0034929 
0,076949 
0,15809 
0,038381 

2,43 X 1022 

76 

-7,5752 
0,0012662 

-0,0000527 35 
0,0025793 
0,88626 
0,01827 
0,08i593 

2,26 X 10:11 
171 
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Tabela IV - Qualidades observadas e preditas da queima
da virgem. 

Qualidade da Qualidade do queimada 

queimada observada 
predita Total 

ruim(l) boa(2) 

ruim(l) 15 3 18 
(83,3%) (16, 7%) (100%) 

boa(2) 61 168 229 
(26,6%) (73,4%) (100%) 

Totais 76 171 247 

0 numero corretamente predito e de 183 dos 24 7 casos 
ou 74%. 
(1) queimada "ruim" sao queimadas virgem das classes 0 e 

1 agrupadas. 
(2) queimada "boa" sao queimadas virgem das classes 2 e 

3 agrupadas. 

As fun~oes discriminativas para queirnadas de 
capoeira "boa" (classe 2 e 3) e "ruim" (classe 0 e 
1) sao apresentadas na Tabela VI. Estas equa~oes 
predizem corretamente 65% de 54 casos de quei
madas de capoeira. Como em queirnadas virgens, a 
fra~ao restante dos casos e predita incorretamente. 
Na sirnula~ao deste processo, e na propor~ao em 
que Cada resultado e previsto incorretamente, OS 

casos selecionados aleatoriamente sao atribuidos a 
qualidade de queirnada oposta (Tabela VII). 

DISCUSSAO 

Embora urna parte substancial da variabilidade 
da queirnada seja explicada em termos das varia. 
veis meteorol6gicas usadas nestas amilises, muito 
da variabilidade permanece inexplicada. Inforrna
~oes meteorol6gicas de uma localidade proxima 
das ro~as estudadas aurnentariam, sem duvida, as 
predi~oes de qualidade da queirnada, uma vez que 

a precipita~o e outras caracterfsticas meteorol6-
gicas na area mostram bastante heterogeneidade es
pacial em pequena escala. Infelizmente, o desapa
recirnento de uma remessa de pluviometros tornou 
isso irnpossfvel no presente trabalho. Informa~oes 
sobre caracteristicas meteorolbgicas adicionais, tal 
como a velocidade do vento, poderiam tam bern ser 
de ajuda, mas a obten~ao de informa~oes rnais lo
calizadas, especialmente sobre precipita~ao, e uma 
prioridade maior. As ttis caracteristicas usadas 
(precipita~ao, evapora~o e insola~ao) sao altamen
te intercorrelacionadas, embora todas contribuam 
para a predi~ao. Inforrna~ao especffica de uma uni
ca varhivel de facil medi~ao tal como precipita~ao 
para o local da r~a, poderia produzir melhores re
sultados do que informa~oes mais cornpletas de 
uma esta~ao meteorologica mais distante. 

Muitos outros fatores contribuem para a varia
bilidade na qualidade da queirnada. A for~a e di
re~ao do vento no momento da queirnada parece 
ser irnportante, como tambem o tamanho da area 
derrubada. Derrubadas maiores queirnam melhor 
que as menores. Urn colono quase sempre tern que 
queirnar toda a sua ro~a em cada ano na mesrna 
epoca de modo a maximizar a area que esta sendo 
queirnada ao mesmo tempo, e tambem para mini
mizar a chance de o fogo inadvertidamente entrar 
em areas que foram cortadas, mas ainda nao pron
tas para serem queirnadas ( tornando assirn a poste
rior queirnada adequada virtualmente irnpossivel). 
0 resultado e que OS colonos esperam, tanto quan
to podem arriscar, antes da esta~ao chuvosa come
~ar, para queirnar, de modo que tanta area quanto 
possfvel possa ser r~ada dentro do tempo dispo
nfvel. A ·complica~o institucional de empresti
mos bancarios para a derrubada, que geralrnente 
sao liberados depois do periodo apropriado, con
tribui para a tendencia de se queirnar tarde na esta
~ao. Uma vez que a esta~ao chuvosa da area nao 

Tabela V- Distnl>ui~o mensa! do corte e queimada de capoeira. 

Mit 
Item Total 

Junho Julho Agotto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro 

Corte 

numero 1 8 8 39 24 20 10 1 111 
percentagem 0,9 7,2 7,2 35,1 21,6 18,0 9,0 0,9 100 

Queimada 

nllmero 0 0 4 10 50 37 13 5 ll9 
percentagem 0 0 3,4 8,4 42,0 31,1 10,9 4,2 100 

Periodo medio entre o corte e a queimada = 52,6 dias (DP = 96,1; N = 79). 
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Tabela VI- An3.1ise discriminante da predir,;ao da queimada de capoeira. 

Varitlvel 

constante 
chuva entre o corte e a queimada (nun) 
evapora¢o entre o corte e a queimada (nun) 
insolaiJio entre o corte e a queimada (horas) 

varian ,;as gerais 
tamanho de arnostra 

Coeficientes 

Queimada ruim Queimada boa 

-0,32692 
0,00048378 

-0,013939 
0,002903C 

8,92 X 10 11 

31 

-1,0033 
-0,0033761 
-0,020641 

0,00060930 

1,29x10 13 

23 

1gualdade de covarianr,;as: gi=6, 15499 F=5,78 p < 0,0001 
distancia Mahalanobis: 0 2 = 0,566 

F = 2,39 
p = 0,0793 

come~a em uma data que possa ser prevista com 
qualquer precisa:o, em contraste, por exemplo, 
com muitos dimas de mon~ao asiaticos, os colonos 
freqiientemente esperam ate que o periodo 6timo 
para queimada tenha passado. Os colonos devem 
esperar o suficiente depois do corte, antes de quei
mar, para a vegeta~ao secar. 0 limite de tempo que 
se pode esperar e imposto pelas folhas que caem 
das arvores derrubadas, tomando a queimada mais 
diffcil se a espera e muito longa. A destreza do co
lono na programa~ao do tempo e na exec~ao da 
queimada pode ser importante. Queirnadas melho
res sao obtidas pela derrubada em urn padrao cir
cular, de modo que os lirnites da area ros:ada se
cam mais e o fogo converge para o centro, onde a 
vegeta~ao est a mais verde. 

0 tamanho das arvores, especialmente nas ca
poeiras, pode ser importante, porem tentativas 

Tabela VIl - Qualidades observadas e preditas da queima
da de capoeira. 

Qualidade da Qualidade da queimada 

queimada observada 
Total predita ruimfl) boaf2) 

ruim<1> 26 14 40 
(65,0%) (35,0%) (100%) 

boa(2) 5 9 14 
(35,7%) (64,3%) (100%) 

Totais 31 23 54 

Numero corretamente predito e de 35 dos 54 casos ou 
65%. 
(1) queimadas "ruim" sao queimadas de capoeira das clas
ses 0 e 1 agrupadas. 
(2) queimadas "bo3S" sao queimadas de capoeira das clas
ses 2 e 3 agrupadas. 

para quantificar este efeito ate agora foram infru
tiferas. 

Existem diferen~as entre queimadas de capoei
ra {pelo menos com oito meses de existencia) e 
palhadas (entre dois e oito meses de existencia). 

. A qualidade da queimada de palhada pode ser pre
dita por uma analise discriminativa semelhante, 
mas a subrotina da predi~ao da qualidade de quei
mada de palhada foi retirada do prograrna rle simu
la~ao da capacidade de suporte, quando os dados 
adicionais de solo revelaram que nestes casos a 
qualidade da queimada deixou de ter urn efeito 
significativo sobre as mudan~as da fertilidade do 
solo. A queima de palhadas, que ocorreu em 27,1% 
dos 48 casos, tern urn efeito significativo sobre 
os solos quando comparada com os casos de nao 
queimada ( 13). 

As queimadas de pastagem nao estao explicita
mente modeladas, mas a queima regular de pasta
gens com intervalos de 2-3 anos esta implfcita nas 
mudan~as do solo que ocorrem sob pastagem na 
regiao (1 0). 

A importancia da variabilidade da produ~ao da 
cultura para a capacidade de suporte humano tor
na o efeito da variavel qualidade da queimada urn 
fator chave no agroecossistema dos colonos, ate 
agora grandemente baseado em culturas anuais. 
A medida que as tendencias atuais estao levando a 
substitui~ao de culturas comerciais anuais pelas 
pastagens e culturas perenes na area (12), a quali
dade da queimada tera urn papel men or no futuro. 
Planta~oes de culturas anuais de subsistencia na 
area da rodovia Transamazonica, e a cultura anual 
que caracteriza a agricultura pioneira na fronteira 
agricola em rapida expansao em toda a Amazonia, 
assegura que a variavel qualidade da queimada con-
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tinuani a ser uma das mais importantes preocupa
yoes dos agricultores nestas areas. 

CONCLUSOES 

1. A qualidade da queimada em royas agricolas 
preparadas a partir de floresta virgem e capoeira 
pode ser simulada a partir de informayoes sobre o 
comportamento de derrubada ou royagem e de da
dos meteoro16gicos. 
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