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INTRODUÇÃO

Segundo Veloso et al., (1991) o conceito ecológico de flo-
resta estacional semidecidual (FES) está condicionado à du-
pla estacionalidade climática. Ao longo da Costa leste do
Brasil, dentro do domı́nio Atlântico, principalmente entre
os estados da Bahia e Rio de Janeiro, ocorre um tipo de
FES denominada Mata de Tabuleiro (Ruschi, 1950; Rizzini,
1979). As Matas de Tabuleiro diferem das outras formações
de mata atlântica lato senso por ocuparem uma extensa
área de plańıcie ou tabuleiro costeiro, por apresentar pouca
vegetação rasteira, baixa ocorrência de espécies eṕıfitas e
ainda, pela esclerofilia (Ruschi,1950; Rizzini, 1979).

Com o processo de desmatamento, agricultura e industrial-
ização, as matas de tabuleiro sofreram intensa fragmentação
(Giulietti & Forero, 1990) e atualmente restam apenas al-
guns remanescentes florestais distribúıdos ao longo da região
costeira dos estados do nordeste até o estado do Rio de
Janeiro (Silva & Nascimento, 2001).

Segundo informações da Fundação SOS Mata Atlântica
(2007), no munićıpio de São Francisco do Itabapoana - RJ
restam apenas 5% de remanescentes de FES. A Mata do
Carvão é o maior remanescente desta região e possui uma
área de 1.189,81 ha. A mesma está localizada na Estação
Ecológica de Guaxindiba, sendo inclúıda na Reserva da
Biosfera da Mata Atlântica, reconhecida pela UNESCO em
1992.

Os distúrbios advindos da fragmentação, tais como corte e
madeira, fogo, isolamento, são conhecidos por terem forte
efeito na dinâmica da floresta e como resultado, na com-
posição e estrutura da comunidade (Whitmore & Burslem,
1998). Segundo Phillips et al., (1994), os estudos de
dinâmica de comunidades são essenciais para o entendi-
mento dos padrões de riqueza de espécies, visto que mu-
danças nas taxas demográficas da comunidade podem afetar
a composição floŕıstica e estrutura das florestas (Phillips &
Gentry, 1994; Felfili, 1995).

Estudos dessa natureza possibilitam a avaliação de efetivi-
dade do tamanho das áreas de conservação e da capaci-
dade de manutenção da comunidade ao longo do tempo,
sendo importantes para nortear tomada de decisões quanto
à conservação e manejo em áreas naturais (Libano & Felfilli,
2006).

OBJETIVOS

Analisar as alterações na composição floŕıstica, na diversi-
dade e na estrutura da comunidade arbórea de um remanes-
cente de FES no norte fluminense, a Mata do Carvão.

MATERIAL E MÉTODOS

Área de estudo:
A Mata do Carvão está localizada na Estação Ecológica
de Guaxindiba, (21024’ S e 41004’W), no munićıpio de São
Francisco do Itabapoana, RJ. A precipitação média anual na
região, no peŕıodo de 1997 a 2006, foi de 912 mm (Estação
Experimental de Campos Pesagro - UENF), apresentando
uma marcante sazonalidade, com um peŕıodo seco de maio
a setembro. O solo da região é classificado como Argissolos
amarelo textura arenosa (EMBRAPA, 1999).

A Mata do Carvão teve sua área reduzida aos seus atu-
ais 1.053 ha devido aos desmatamentos ocorridos, principal-
mente durante as décadas de 60 e 70, para as atividades de
plantio de cana - de - açúcar, pecuária, produção de carvão
vegetal e comercialização de suas madeiras (Nascimento &
Silva, 2003). O presente estudo foi realizado em um trecho
de mata sem vest́ıgios recentes (últimos 40 anos) de corte
ou queimadas.

2.2-Levantamento floŕıstico e estrutural

Para o levantamento floŕıstico e estrutural foram estabele-
cidas 4 parcelas de 50 m x 50 m (2.500 m2) em outubro
de 1995. Em cada parcela, todas as árvores que possúıam
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diâmetro a altura do peito (DAP = diâmetro a 1,3 m do
solo) maior ou igual a 10 cm foram marcadas com placas de
alumı́nio numeradas e medidas em 1996. Uma remedição foi
realizada em 2008, onde recrutas foram marcados e medi-
dos. Durante a amostragem, foi coletado material fértil e/ou
vegetativo para posterior identificação. Todo material cole-
tado foi depositado na herbário do Laboratório de Ciências
Ambientais da Universidade Estadual do Norte Fluminense
(UENF) e as duplicatas enviadas ao herbário do Jardim
Botânico do Rio de Janeiro (RB). Foi utilizado o sistema
de classificação da APG II (2003) para circunscrição das
espécies nas respectivas famı́lias botânicas.

2.3-Análise dos dados

Alterações na estrutura da comunidade arbórea entre 1996
e 2008 foram determinadas por meio de comparações dos
seguintes parâmetros: área basal total e espećıfica (Abt e
Abe), densidade relativa (DR), dominância relativa (DoR)
e valor de cobertura (VC) (Brower & Zar, 1977). Para o
cálculo da diversidade foi utilizado o ı́ndice de diversidade
de Shannon (H’). Todos os cálculos foram feitos com o pro-
grama FITOPAC (Shepherd, 1995). A determinação dos
grupos ecológicos das espécies seguiu a proposta de Gan-
dolfi et al., (1995).

RESULTADOS

Com relação à área basal houve um acréscimo de 22,5% de
1996 (14,9m2 ha - 1) para 2008 (18,3 m2ha - 1). Os da-
dos obtidos de área basal se enquadram abaixo dos encon-
trados em outras FES (Salles & Schiavini, 2007; Campos
et al., 006; Appolinário et al., 005), fato que pode estar
relacionado tanto ao tipo de mata como provavelmente ao
grau de perturbação antrópica da área (Silva & Nascimento,
2001). Valores próximos de área basal em 2008 foram encon-
trados por Gonzaga et al., (2008) e Oliveira Filho (1994a)
em FES localizadas em Minas Gerais. Gonzaga et al., (2008)
indicou o déficit h́ıdrico sazonal como fator de significativa
participação na explicação das variações floŕısticas e estru-
turais da floresta da Serra de São José. Oliveira - Filho
et al., (1994b, 1997) sugeriram que o baixo valor de área
basal da Reserva Florestal da UFLA podem estar ligados à
baixa disponibilidade de água e às perturbações sofridas no
passado.

A densidade arbórea total de 563 indiv́ıduos em 1996 repre-
sentou um acréscimo de 21% em relação ao dado observado
em 2008 (681 indiv́ıduos). Cerca de 80% desta densidade
estava relacionada a apenas 20 espécies, indicando que pou-
cas espécies são bem abundantes e caracterizam a fisionomia
desta floresta. Entre elas destaca - se Metrodorea nigra var.
brevifolia, que foi a espécie mais abundante e com maior
área basal encontrada nesta floresta, representando 27,7%
(1996) e 30% (2008) da dominância total.

Em 1996, apenas cinco espécies representaram cerca de
metade do valor total de VC: Metrodorea nigra var. brevi-
folia (59,7), seguida de Paratecoma peroba, com 11,7, Pseu-
dopiptadenia contorta, com 10,7, Trichilia pseudostipularis,
com 9,12 e Acacia polyphylla, com 7,0. As espécies man-
tiveram , em geral, estas posições em 2008, com M. nigra
sendo a espécie com maior VC, com 65,7 seguida pelas out-
ras espécies já citadas para 1996. Algumas espécies como

P. contorta (secundária inicial) e T. pseudostipularis (se-
cundária tardia) aumentaram sua importância na estrutura,
o que aponta para a existência de mudanças sucessionais em
curso (Formento et al., 004).

O ı́ndice de diversidade de Shannon foi menor em 2008
(3,00) que em 1996 (3,16), provavelmente, em decorrência
do aumento da dominância de espécies, em especial de M.
nigra e aumento pouco significativo na riqueza (76 espécies
em 1996 para 78 em 2008). Segundo Martins (1991), a de-
struição seletiva de indiv́ıduos de fustes grossos deve ter sido
um dos fatores que contribúıram para o aumento na densi-
dade de M. nigra em uma mata semidećıdua em São Paulo,
fato que provavelmente também deve ter ocorrido na Mata
do Carvão (Villela et al., 2006).

As famı́lias Leguminoseae e Myrtaceae, que apresentaram
maior riqueza nos dois levantamentos, são as que ocorrem
com o maior número de espécies ao longo da costa atlântica
brasileira (Mori et al., 983; Peixoto & Gentry, 1990). Das
famı́lias amostradas em 1996, apenas Chrysobalanaceae,
Combretaceae, Salicaceae não foram encontradas em 2008,
enquanto que Achariaceae foi amostrada apenas em 2008,
sendo representada pela espécie Carpotroche brasiliensis.

CONCLUSÃO

Valores de riqueza e diversidade de espécies da área sofr-
eram pequenas modificações no peŕıodo de 12 anos. Este
resultado aliado ao acréscimo de 22,5% na área basal do
fragmento e de 21% na densidade total, o aumento na
dominância de certas espécies secundárias iniciais e o baixo
ingresso de espécies secundárias tardias na sugere que a
Mata do Carvão apresenta uma baixa resiliência, provavel-
mente relacionada à baixa pluviosidade anual da área.
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ambientais em um trecho da mata ciliar do córrego dos Vi-
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