
UM PROGRAMA DE PESQUISAS PARA A RESERVA ECOLÓGICA DO
RONCADOR - IBGE, DISTRITO FEDERAL (IMOTA PRELIMINAR) *

Orlando Valverde **

A partir de 1947, quando foi criada a Divisão de Geografia do Conselho Nacional de Geografia, o IBGE começou a efi
tuar regularmente pesquisas geográficas de campo, todos os ã
nos. Para esse fim adquiriu as primeiras viaturas, constituindo sua atual frota.

Dadas as múltiplas solicitações, como as vastas dimensões
do país e o restrito numero de seus técnicos - quase todos geo
grafos de formaçao universitária as referidas pesquisas tiveram, em regra, o caráter de reconhecimento.

Agora, ao iniciar-se o ultimo quartel do século XX, as
condições estão modificadas: o Brasil quase inteiro foi cober
to por esse tipo extensivo de observação. Um novo genero dê
pesquisas de campo deve ser iniciado, com base em mensuraçoes
e dados mais meticulosos, destinados a atender as necessidades
de planejamento.

Por outro lado, a atual estrutura da Fundação IBGE permi
te uma colaboração mais perfeita de seus orgãos e técnicos, assim como dispõe de pessoal sediado no proprio local e qualifi
cado para coletar os dados: distritos de levantamentos e pes
soai administrativo. Ademais, o IBGE dispõe de maior varie-dade de técnicos em seus quadros: alem de geografos e estatísticos, conta agora com ágronomos, ecologos, engenheiros-florestais, engenheiros-cartografos, etc.

i
i

* Comunicação ao 29 Encontro Nacional de Geografos realizado em Belo Horizonte de 8 a 12 de julho de 1976. Esta edição consta também de uínanexo com sugestões criticas e comentários de Jean Tricart,

** Ceõgrafo da Fundação IBGE.
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Possuindo uma ãrea de cerca de 1500 hectares no local de
nominado Roncador, situado no Distrito Federal, a uns 35km ao
sul da cidade de Brasília, a alta administração da casa esco
lheu cerca de 2/3 do terreno para constituir uma reserva ecolo
gica(Figura 1)# Esta superfície, de uns 1000 hectares ao to
do, abrange: terras da superfície de cimeira, de níveis inter
mediarios e fundos de vales; matas ciliares e capões, veredas
buritizais, cerrados degradados e cerrados densos, bem como
uma pequena rede fluvial que drena para o ribeirão do Gama, o
qual desagua no lago artificial do Paranaui.

Em vez de formar uma reserva estática, semelhante a algu
mas ja existentes no Brasil, pretende-se realizar no Roncador
um programa de pesquisas, tendo em vista trazer conhecimentos
sobre a ecologia do planalto Central, particularmente dos cer
rados. Esse programa devera prolongar-se por 20 anos pelo me
nos, e se desdobrara nos projetos discriminados abaixo.

A representação gráfica dos problemas estudados seri fei
ta sobre uma planta do terreno, na escala de 1/1000, com cur
vas de nível de metro em metro.

PROJETO VEGETAÇÃO

Problema fundamental - É o cerrado uma formaçao clímax,no
planalto Central, ou um disclímax(clímax devido ao fogo)?

Sugere-se, para a solução deste problema, a assinatura de
convénios com o CNPq, o Instituto de Botânica de São Paulo, o
Departamento de Botânica da Universidade de Brasília e o Jar
dim Botânico do Rio de Janeiro.

Técnica de Pesquisa- A Reserva Ecologica do Roncador sera coberta por um voo aero
fotogrametrico, na escala de 1/5000, Com fotos em infraverme
lho colorido,- Com base nesse levantamento, sera elaborado um mapa fitofi
sionomico da Reserva, que dessa forma ficara subdividida em
unidades de vegetação(classificadas alfabeticamente).

- Cada especime arboreo recebera um numero de cadastro, em cu
ja ficha constarão informações básicas: nome vulgar, classi-
ficação botânica, perímetro do tronco a l,5m acima do solc^
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altura total, fotografia e data do cadastramento. Sua loca

lização sera indicada na planta da reserva. No terreno sera

colocada uma tabuleta, com o numero do cadastro, nome vulgar

e classificação botânica.
- As fotografias dos espécimes classificados serão tiradas em

cores, cora azimute S(1809), a distancias de 2,5, 5, 10 ou

20 metros(indicado na ficha cadastral).
- Da vegetação rasteira serão feitas amostras representativas

de lm2, nas quais todos os espécimes vegetais serão contados,

classificados botanicamente e medidos em sua altura.
- Esses levantamentos florísticos e fitofisionomicos serão re

petidos de 5 em 5 anos.
- A reserva ecologica sera limitada por uma cerca de arame far

pado e um aceiro de 4m de largura. Ficara sob a responsabi

lidade e custodia da Administração do Sitio do Roncador, do

IBGE, que manterá guardas-florestais, equipamento contra in

cendio(extintores, carros-cisterna e jipe)e torre de obser

vaçao(com mirante coberto e provido de luneta).
- Os resultados do primeiro e do ultimo levantamento serão pu

blicados pelo IBGE.
- Uma ãrea-testemunho adjacente continuara a ser queimada a-

nualmente e, caso possível, submetida a pastoreio.

PROJETO SOLO

Problema fundamental - 0 processo de laterização do solo

continua a desenvolver-se no planalto Central?

Além desta, outras questões poderão ser esclarecidas, co

mo nsubprodutosn da pesquisa de solos. Por exemplo: a ausen

cia de horizonte A nos solos dos cerrados sera também conse

qUencia das queimadas periódicas?

Técnica de pesquisa

- Sera efetuado um mapeamento dos solos, a nível de catena.
- Ás trincheiras deverão alcançar até o horizonte C e delas se

rão tomados perfis do solo, de acordo com a técnica estabele

cida pelo Instituto Agronomico de Campinas.
- As amostras dos perfis serão conservadas no museu e bibliote

ca da Reserva Ecologica do Roncador.
- Nas trincheiras sera efetuada uma pesquisa micromorfologica

do solo, de modo a se detectar inclusive o processo de late
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rizaçao
- As pesquisas de solo se prolongarão por 20 anos, pelo menos,
tomando-se as amostras em ritmo qUinqUenal nos mesmos locais.

- A localizaçao das trincheiras sera indicada precisamente em
uma planta de reserva.

PROJETO CLIMA

Problema fundamental - Como evoluirão o microclima das
formaçoes fechadas e o clima do solo no planalto Central, apos
a aboliçao das queimadas?

Para aferir e apoiar as observações, sera instalada no
Roncador uma estação meteorologica de la* classe(alias jã en
comendada).

Técnica de pesquisa
- De acordo com as normas usuais, todos os aparelhos que não

forem de registro contínuo(exemplo: pluviõgrafo)serão sub
metidos a leitura tres vezes ao dia.

- Diariamente serão também observadas: a temperatura do solo
na reserva e na area-testemunho (sujeita a queimadas)e a do
ar nas formaçoes fechadas(capões, cerrados densos).

- Semanalmente serão observadas, na reserva e na area-testemu-
nho, em trincheiras, ate que profundidade o solo esta seco .

PROJETO HIDROLOGIA

Problema fundamental - Como se comporta o balanço hídrico
de uma bacia do planalto Central em que se tenham abolido as
queimadas?

Técnica de Pesquisa
_

- Hidrogeologos realizarao o levantamento piezometrico da re
serva ecologica e da area-testemunho, indicando na planta em
1/1000 a profundidade do lençol de agua subterrâneo no auge
da estiagem e no da estaçao chuvosa.

- Em local indicado no corrego Taquara, sera levantada a sec
çao transversal do seu leito e do vale, medida a descarga e
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colocada uma régua limnimétrica,

- Diariamente, a seguir, sera feita a leitura da régua e o

respectivo registro.
- Semanalmente serão observadas:
a)composição química da agua;
b) carga solida: quantidade, granulometria e analise do mate

rial;̂
c) medição da profundidade do nível hidrostático nas trin

cheiras, mantidas na reserva e na ãrea-testemunho.
0 corrego Roncador não devera ser submetido a medições se

melhantes porque suas nascentes e parte do seu vale foram de

vastados. Fez-se também um pequeno represamento de agua no seu

leito(piscina).
Outras nascentes menores não devastadas, poderão também

ter seus débitos medidos,

A comparaçao dos dados sobre precipitações, profundidade

do lençol freãtico e vazao dos rios poderá fornecer dados pre

ciosos para o calculo do balanço hídrico na área da reserva e

cologica.

PROJETO MORFOLOGIA

Problema fundamental - Como se desenvolvem os
morfogenéticos nos altos vales do planalto Central?

processos

Teoniea de Pesquisa

- Nas trincheiras que serão abertas para o levantamento pedolo

gico deverão ser colocados em cada horizonte do solo 4 lin
gotes com lcm de espessura, de cada uma das seguintes rochas:
micaxisto, quartzito(as duas rochas predominantes na região),
granito e basalto.

- A cada período de 5 anos sera retirado um lingote de cada ro

cha, a fim de observar a marcha do processo de meteorização
das mesmas.

- As medidas de escoamento superficial obedecerão â técnica em

pregada pelo Instituto Agronomico de Campinas para a verifi
caçao das perdas por erosão, acrescida da mensuraçao da agua

escoada. Tais medidas serão feitas sob cada uma das forma

çoes vegetais da reserva, inclusive na area-testemunho, bem
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:
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como numa outra,totalmente desnudada de vegetaçao.- 0 material arrastado pela erosão em lençol devera ser submetido a analises granulométrica e química, assim como a cubagem.

Este projeto fornecera elementos indispensáveis ao cãlculo do balanço hídrico, ao desempenho da cobertura vegetal edas queimadas no escoamento superficial, assim como permitirauma avaliaçao segura da evolução das vertentes(o que parecenao ter sido feito ate hoje no Brasil).
A dificuldade da realização desse complexo programa depesquisas esta no seu longo prazo. Ele nao consagra nenhumaadministração, nenhum pesquisador; apenas a instituição. A falta de continuidade ê um mal congénito não sõ no Brasil, mas emtodo o Terceiro Mundo. Por isso, inúmeras precauções adminis ;trativas e jurídicas(tais como convénios, garantias de verbas,manutenção de técnicos)deverão ser tomadas.

i

A implantaçao de cada projeto devera ser precedida de umareunião, no Roncador, de cientistas nacionais e estrangeiros,dedicados aquele ramo do conhecimento, a fim de darem sugestoes para o exito das investigações.
0 IBGE esta convencido de que a realização deste programade pesquisas darã informações objetivas do mais alto significado para o conhecimento da ecologia do planalto Central. Aceita, por isso a cooperação de todos os õrgãos e cientistas iríteressados.
Quanto aos resultados, quem viver, vera.

ij
j

SUGESTÕES CRlTICAS AO
"PROGRAMA DE PESQUISAS PARA A RESERVA ECOLÕGICA DO RONCADOR"

Jean Tricart
19 - Observação Geral:

A orientação do programa me parece õtima. A estação podetomar-se a primeira do mundo em observações ecodinãmicas

L
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e fornecer uma contribuição brasileira de primordial im
portancia ao conhecimento científico universal. As suges

toes críticas feitas ' por nos tem este objetivo: melhorar

ainda mais a qualidade dessa contribuição,

29 - Uso do trincheiras, previsto para varias observações

Este uso oferece sérios inconvenientes e nao ê aconselha

vel. Com efeito, a parede da trincheira constitui um 11in
terface", caracterizada por fenomenos específicos. Ao con

tato com o ar, ela se resseca e é submetida a outro regi
me térmico, mais contrastado. Por isso, o estudo da umi

dade não pode dar resultados bons. 0 mesmo se pode dizer
do estudo de lingotes de rochas para medir a sua altera-
çao.

0 estudo da velocidade da alteraçao e da pedogénese re

quer a utilização de caixas(fossas) lisimétricas; mas

elas so permitem esse estudo a partir de zero. Do ponto

de vista pratico, isso oferece um interesse: conhecer a

sequência das etapas de formaçao de ura novo solo sobre um

material mineral, o que é o caso dos terrenos com inten
sa degradação, onde aflora o horizonte C. Acho inútil e

xaminar a possibilidade de se instalarem fossas lisimétri
cas na estação ecológica do Roncador. Elas permitirão de

terminar o nível de alteração ao qual terão chegado os

lingotes de rochas, depois de muitos anos. Com efeito,
não se pode extrair os lingotes cada cinco anos sem se

destruir o solo e, então, alterar fundamentalmente as pro

prias condições de sua alteração.
39 - Técnica de pesquisa

0 cadastramento fotográfico para o monitoramento ecodinã
mico me parece uma ótima metodologia. Ja a venho usando

hã 20 anos... Dessa experiência posso extrair as seguin
tes sugestões:
a)Em cada ponto da quadriculagem, instalar uma pequena

baliza para referência, cora indicaçao de identificação
desse ponto.

b)Dispor, no chão, réguas graduadas como miras, perpendi

culares entre si, para se poder utilizar o método tao

conhecido da polícia judicial. Esse método permite me

dir todas as distancias entre objetos visíveis na foto.

.
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Um artigo foi publicado sobre o tema na "Revue de Geomorphologie DynamiqueM, na década de 50.
c)Utilizar sempre o mesmo tipo de maquina fotográfica,para poder sobrepor fotos sucessivas.
d)Estas fotografias devem ser tomadas varias vezes por

ano, em branco e preto pancromãtico e, se possível, infravermelho. Deve-se tomar, no mínimo, uma fotografia
no fim do inverno e outra no fim da estação seca.

e)Estas fotografias devem poder sobrepor-se, para se estudar o crescimento das plantas e as modificações do
aspecto do chao. Elas serão tratadas em composições
de cores e, eventualmente, com o sistema de microdensidades(processo Agfacontour).

f)0 mesmo tipo de monitoreamento fotográfico deve ser aplicado na ãrea queimada.
4? - Regime hídrico

Juntaremos sob esta rubrica vãrios temas mencionados noprojeto, sob os títulos de Clima, Hidrologia e Solos.
a)Nao se podem usar trincheiras para o estudo da umidadedo solo(ver § 29). 0 unico sistema atualmente empregadoê o de tensiometros elétricos com registrador. Estamos

instalando um sistema deles; dessa maneira os nossospesquisadores podem fornecer o assessoramento necessario.
b)A insolaçao e o vento devem ser medidos nas mesmas condições comparativas, para o calculo da evapotranspira-ção.
c)As temperaturas devem ser medidas a varias profundida-des do solo.
d)A umidade também, com tensiometros.
e)A medição da vazão deve ser feita com limnígrafo, e

nao apenas com uma escala. Uma leitura ininterrupta enecessãria.
f)A coleta de amostras de agua para o estudo da composi

çao tanto química como de turbidez deve ser feita comintervalos curtos, durante as enchentes(por exemplo ,cada meia hora ou cada quarto de hora), para se poderestabelecer uma curva comparativa das concentrações e
da vazao. Essa é a unica maneira de se poder estimar
as perdas sofridas pela bacia e comparã-las com a pedo
genese e a morfogenese.

i
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|^ 59 - Processos morfogenêticos
í { .
! j! O fluxo de material,sob suas diversas formas(partículas,

È íons), deve ser estabelecido como elemento fundamental da
ecodinãmica. Para isso disporemos de:
a)Fotografias de monitoreamento.

|i b)Medições de transporte de suspensões e soluçoes pelos
j| cõrregos, o que nao é suficiente. Recomendamos que se
!; utilizem, também, traçadores, sejam eles luminescentes

ou radiativos. 0 principal problema é conseguir traça

I ;i dores com vida suficientemente longa e que não sejam
li; perigosos. Seria necessário consultar a NUCLEBRÃS so

bre o assunto. Certos traçadores podem ser usados,tam

V bem, para o estudo do escoamento superficial sobre as
i encostas e para o escoamento hipodêrmico. A sua utili

zação gera um numero muito menor de problemas de segu
rança. Eventualmente, sal comum pode ser aproveitado,
usando um ohmímetro para sua detecçao.
Réguas graduadas devem ser implantadas, com nivelamen
to de precisão em cada ponto da quadrícula para medir,

; freqllentemente, durante a estação chuvosa, a ablaçao e

i a acumulaçao de material. No caso de acumulaçao, o ma
terial sera apanhado para estudo granulometrico. Evi
dentemente, a coleta deve ser feita muito minuciosa
mente, cuidando-se de apanhar somente a camada acumula

i d a, de acordo com a leitura da régua.
i"; -'
' !j

j RESUMO

i

I

fij Neste programa, o autor considera o fato de que o Brasil
quase inteiro ja foi coberto por pesquisas geográficas de cam
po e propoe um novo genero desse tipo de pesquisa, com base em
mensuraçoes e dados mais meticulosos, destinados a atender as

!j necessidades de planejamento.
i 1

0 que se pretende realizar no Roncador e um programa de
pesquisas tendo em vista trazer conhecimentos sobre a ecologia
do planalto Central, particularmente dos cerrados.

;>
I

_
A dificuldade da realizaçao do projeto, no entanto, esta

no seu longo prazo(uma vez que a falta de continuidade é um
;| mal congénito em todo o Terceiro Mundo), requerendo inúmeras
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precauções administrativas e jurídicas.
Na opinião de Jean Tricart, esta estação de pesquisas "pode tornar-se a primeira do mundo em observações ecodinamicas efornecer uma contribuição brasileira de primordial importânciaao conhecimento científico".

SUMMARY

In this program the author considers the fact that thetotality of Brazil has already been discovered through geo jgraphic field researches, and proposes a new kind of field >research, based on mensurations and more meticulous data, destinated to meet the planning necessities.
What is intended to do in Roncador is a research programaiming to bring new knowledges on the Planalto Central ecology,particularly the "cerrados".
However, the difficulty for the realization of this project lies on its long term(once the lack of continuity is acongenital evil of the whole Third World), and a number ofjuridical and administrative precautions is required.
According to Jean Tricart, this research station "may become the first one in the world insofar ecodynamic observationsare concerned, as well as fumish a Brazilian contribution ofprimordial importance to the scientific knowledge".

RfiSUMÊ

Dans ce programne, 1'auteur considere le fait que leBresil entier a deja ete decouvert par recherches de champ etpropose un nouveau genre de ce type de recherche, fonde surmensurations et donnees plus meticuleux, destinées ã repondreaux necessites de planification.
Ce qu'on a 1’intention de rêaliser a Roncador est unprogramme de recherches destine â apporter des connaissancessur lfecologie du Planalto Central, en particulier des "cerrados".
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La difficultê, cependant, pour la realization d’un tel
projet consiste a son longue terme (une fois que la manque de
continuite est un mal congenital dans lFensemble du Tiers
Monde), demandant des inombrables prêcautions administratives
et juridiques.

Selon Jean Trícart, cette poste de recherches "peut
devenir la prémiere du monde en ce qui concerne les obser
vations ecodynamiques et fournir une contribution brêsilienne
de primordiale importance pour la connaissance scientifique" •

'
'

!


