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INTRODUÇÃO

As clareiras naturais desempenham um importante papel na
manutenção da biodiversidade em florestas tropicais devido
à diferenciação de nichos ecológicos que surgem após este
tipo de perturbação. Esta diferenciação está relacionada às
mudanças na complexidade do ambiente, como a disponibil-
idade de nutrientes, redução da massa de ráızes finas (Hol-
laday et al., 006) e, até mesmo, às estratégias de dispersão
de algumas espécies (Dalling et al., 998). Em função disso, é
esperado que a composição floŕıstica e a riqueza de espécies,
bem como a densidade de indiv́ıduos nestes ambientes se-
jam diferentes do que em sub - bosques não - perturbados
(Whitmore, 1989).

As alterações nas condições microclimáticas podem estar
associadas ao tamanho das clareiras devido à intensidade
de luz que atinge o sub - bosque. Neste contexto, os ńıveis
de luminosidade em grandes clareiras serão maiores do que
em pequenas clareiras ou em sub - bosques de áreas não
perturbadas (Carvalho et al., 000; Martins & Rodrigues,
2002; 2005; Martins et al., 004; Gálhidy et al., 006). Con-
tudo, é importante enfatizar que o estabelecimento das
espécies não está relacionada somente com o tamanho da
clareira (Lieberman et al., 995; Dalling et al., 998), mas
também com outros aspectos do ambiente, tais como pro-
priedades do solo (Carvalho et al., 000; Gálhidy et al., 006),
topografia (Lima & Moura, 2008), vegetação circundante,
chuva e banco de sementes (Dalling et al., 998; Martins &
Rodrigues, 2002; Pakeman & Small, 2005).

Dada a importância e a complexidade de tais ambientes para
o ecossistema florestal, é necessário que estudos continuem
sendo realizados a fim de quantificar e qualificar os processos
ecológicos que são estabelecidos com a abertura de clareiras
em florestas. Na região Sudeste do Brasil, em áreas de Mata
Atlântica, já existem existe um volume considerável de estu-
dos sobre composição floŕıstica em clareiras (Costa & Man-
tovani, 1992; Carvalho et al., 000; Tabarelli & Mantovani,
1999; Martins & Rodrigues, 2002; 2005; Martins et al., 004;
Lima & Moura, 2006; Martins, 2009), cujo conhecimento
auxilia no entendimento do processo de sucessão secundária

e na restauração florestal em áreas degradadas (Gandolfi et
al., 007). Estudos floŕıstico - comparativos, como as análises
de agrupamento, podem ser considerados importantes fer-
ramentas para o entendimento das relações floŕısticas asso-
ciadas à heterogeneidade ambiental entre clareiras (Meira -
Neto & Martins, 2002).

OBJETIVOS

Este estudo apresenta a similaridade floŕıstica entre
clareiras situadas em áreas de Mata Atlântica, na região
Sudeste do Brasil, no intuito de conhecer a heterogeneidade
floŕıstica de tais ambientes.

MATERIAL E MÉTODOS

Elaborou - se um banco de dados compilando - se oito lista-
gens de espécies herbáceas arbustivas e arbóreas amostradas
em levantamentos floŕısticos. Os estudos foram realizados
em Floresta Ombrófila Montana, região Sudoeste do Estado
de São Paulo (Lima e Moura, 2006), em Floresta Ombrófila
Densa Montana, Vale do Paráıba do Sul (Tabarelli e& Man-
tovani, 1999), em Floresta Ombrófila Altimontana, Lima
Duarte - MG (Carvalho et al., 000), em Floresta Esta-
cional, São Paulo - SP (Costa & Mantovani, 1992), Flo-
resta Ombrófila Densa Montana, São Paulo - SP (Tabarelli
& Mantovani, 1997), em Floresta Estacional Semidecidual,
Viçosa - MG (Martins et al., 009) e em duas áreas de Flo-
resta Estacional Semidecidual, Campinas - SP (Martins &
Rodrigues, 2002; Martins et al., 004). Este banco de da-
dos consistiu de uma matriz binária de presença e ausência
de espécies, tendo sido consideradas aquelas com binômio
completo, ou seja, foram exclúıdas identificações no ńıvel de
famı́lias e gêneros. A similaridade floŕıstica foi calculada por
meio do ı́ndice de Jaccard (Mueller - Dombois & Ellenberg,
1974). A obtenção dos dados de similaridade foi realizada
por meio dos programas do pacote FITOPAC I (Shepherd,
1995).
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RESULTADOS

O número total de espécies amostradas, considerando to-
dos os levantamentos comparados, foi de 433, distribúıdas
em oito localidades, sendo que 275 espécies (63,5%) foram
registradas em apenas uma das áreas analisadas.
Poucas espécies tiveram ampla ocorrência, sugerindo que a
maioria possui certas limitações e preferências para ocupar
outros ambientes. A espécie de maior freqüência foi Rudgea
jasminoides (Cham.) Müll. Arg., que ocorreu em seis
das oito áreas amostradas. As espécies Cabralea canjerana
(Vell.) Mart., Casearia sylvestris Sw., Copaifera langsdor-
fii Desf., Croton floribundus Spreng., Dalbergia frutescens
(Vell.) Britton, Guapira opposita (Vell.) Reitz, Guarea
macrophylla Vahl, Rapanea umbellata (Mart.) Mez e Soro-
cea bonplandii (Baill.) W.C. Burger, Lanj. & Wess. Boer.,
foram registradas em cinco áreas.
Apesar de ocorrerem em uma área de Floresta Ombrófila,
as espécies Copaifera langsdorfii e Croton floribundus pare-
cem ter maior preferência a áreas de Floresta Estacional,
pois foram amostradas em todos os estudos realizados nesta
fitofisionomia. Considerando a categoria sucessional, ape-
nas as espécies Casearia sylvestris e Croton floribundus per-
tencem ao grupo das pioneiras, enquanto as demais são clas-
sificadas em secundárias iniciais ou tardias.
Mueller - Dombois & Ellenberg (1974) consideram que
duas ou mais áreas são similares em termos de composição
floŕıstica quando apresentam pelo menos 25% de espécies
comuns. Desta forma, pode - se afirmar que existe alta
heterogeneidade floŕıstica entre as clareiras, pois apenas as
áreas de Floresta Estacional Semidecidual de Campinas -
SP foram semelhantes (56%).
Uma destas áreas corresponde a um estudo desenvolvido
em clareiras formadas a partir da morte de touceiras do
bambu Merostachys riedliana Rupr. ex Doell (Martins et
al., 004), enquanto a outra corresponde a clareiras formadas
pela queda de árvores (Martins & Rodrigues, 2002). Por
esta razão, a composição de espécies poderia apresentar um
padrão diferente nos dois tipos de ambientes, uma vez que
uma das principais fontes de recrutamento de plântulas, o
banco de sementes (Gálhidy et al., 006), poderia ser difer-
ente nos locais onde estavam os bambus.
George & Bazzaz (1999) relatam que o dossel fechado pode
agir como filtro de diversidade e determinar os padrões de
distribuição dos indiv́ıduos jovens que compunham o banco
de sementes. Contudo, Rodrigues & Nave (2000) relatam
que a similaridade floŕıstica geralmente é alta quando se
considera o mesmo tipo de unidade vegetacional, a proximi-
dade espacial e a ocorrência das áreas analisadas na mesma
bacia hidrográfica, como é o caso das áreas de Campinas -
SP, que foram amostradas na mesma área, e por isso estão
condicionadas às mesmas caracteŕısticas climáticas, edáficas
e fitofisionômicas.
Já a baixa similaridade encontrada entre as outras local-
idades pode ser devido às caracteŕısticas f́ısicas de cada
ambiente, principalmente quando se considera que a com-
posição de espécies em clareiras está muito sujeita ao
tamanho da abertura do dossel. De modo geral, clareiras pe-
quenas são mais freqüentes do que grandes clareiras, embora
o tamanho esteja relacionado à altura do dossel bem como
ao tipo de queda que proporciona a formação da clareira

(Martins et al., 004; Lima & Moura, 2006; Lima & Moura,
2008).

Em um estudo sobre clareiras em Campinas - SP, foi
constatada maior similaridade floŕıstica entre clareiras
que tiveram tamanhos semelhantes (Martins & Rodrigues,
2000). Dos trabalhos selecionados para o presente estudo, a
grande maioria das clareiras amostradas apresentou taman-
hos menores que 100 m2, o que poderia indicar alguma sim-
ilaridade floŕıstica entre as áreas. Contudo, a semelhança
em tamanho não foi suficiente para determinar o estabeleci-
mento de espécies semelhantes entre as áreas. Similarmente,
em um estudo realizado na Hungria as diferenças na com-
posição e riqueza de espécies herbáceas foram atribúıdas à
intensidade de luz e às variações na umidade do solo exis-
tentes entre clareiras grandes e pequenas (Gálhidy et al.,
006).

Deste modo, predizer quais espécies colonizarão as clareiras
dependerá não só do seu tamanho, mas também de fatores
f́ısicos. Por outro lado, a comunidade floŕıstica nestes ambi-
entes reflete muito as caracteŕısticas floŕısticas do tipo fitofi-
sionômico na qual elas estão inseridas (Tabarelli & Manto-
vani, 1999), mas esta observação se torna mais pertinente
para clareiras pequenas (em torno de 100 m2), por propor-
cionarem condições similares às encontradas no sub - bosque
da floresta, o que induz a colonização por espécies da veg-
etação circundante (Tabarelli & Mantovani, 1997).

A existência de fitofisionomias indica que há um gradiente
floŕıstico, influenciado em maior ou menor intensidade pelas
condições f́ısicas do ambiente. Diante disso, a análise de
similaridade se restringiu à Mata Atlântica, apesar de exi-
stirem várias fitofisionomias inclusas neste domı́nio. O es-
perado era que pelo menos houvesse alguma similaridade
floŕıstica entre as áreas de uma mesma fitofisionomia, pois
as condições f́ısicas do ambiente são semelhantes. É evidente
que entre fitofisionomias diferentes a composição floŕıstica
também será diferente, já que caracteŕısticas f́ısicas, prin-
cipalmente relacionadas à disponibilidade h́ıdrica no solo,
limitam a distribuição das espécies no ambiente. Tal fato já
havia sido constatado por Oliveira - Filho et al., (2006), que
analisaram a similaridade entre florestas secas sazonais da
América do Sul. Os autores observaram a existência de um
gradiente floŕıstico entre florestas perenifólias, semidećıduas
e dećıduas, devido o decréscimo da disponibilidade de água
tanto através do aumento da sazonalidade das chuvas como
do decréscimo do teor de umidade do solo.

Neste contexto, a heterogeneidade floŕıstica das áreas pode-
ria ser atribúıda às caracteŕısticas f́ısicas das clareiras, como
forma, tamanho e orientação em relação à radiação so-
lar, pois podem modificar a intensidade luminosa, umidade
do solo, disponibilidade de nutrientes entre outros fatores
que interferem no estabelecimento das plântulas (Costa &
Mantovani, 1992; Gálhidy et al., 006). Entretanto, com
exceção da intensidade luminosa, as outras informações são
dif́ıceis de serem comparadas com a densidade ou riqueza de
espécies (Costa & Mantovani, 1992), o que seria útil para
inferir a respeito da influência das caracteŕısticas estruturais
da clareira sobre o recrutamento das espécies.

Esta heterogeneidade floŕıstica entre clareiras de diferentes
trechos de Mata Atlântica revela o papel deste tipo de
distúrbio na geração e manutenção da elevada diversidade
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de espécies arbustivo - arbóreas nestas florestas. Além
disso, indica a necessidade do conhecimento das espécies
responsáveis pela regeneração de clareiras nas diferentes
regiões do domı́nio Atlântico, para a elaboração de projetos
de restauração florestal.

CONCLUSÃO

A constatação de similaridade apenas em áreas muito
próximas revela que as clareiras não podem ser consid-
eradas ambientes homogêneos em termos de composição
floŕıstica. O fato de pequenas clareiras serem compostas
por espécies semelhantes às áreas adjacentes também não
contribuiu para que houvesse alguma semelhança. Neste
sentido, o novo ambiente proporcionado pela abertura do
dossel deve favorecer o desenvolvimento de espécies que es-
tejam no banco de sementes ou daquelas transportadas pela
chuva de sementes, de forma que a composição floŕıstica seja
altamente heterogênea.

Entretanto, os resultados obtidos podem ser devido a falta
de padronização das metodologias utilizadas nos estudos, o
que dificulta a comparação, bem como o não conhecimento
sobre o tempo de existência das clareiras. A definição deste
tempo é de grande valia devido a variação que pode existir
na composição de espécies entre clareiras recém - formadas,
jovens ou que já são antigas.

Outro aspecto importante, que também influencia direta-
mente nos resultados, é o histórico de perturbação das áreas
de amostragem. Obviamente, fragmentos florestais e áreas
que se encontram em diferentes estágios sucessionais não
serão semelhantes em termos de composição floŕıstica.
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urais e a riqueza de espécies pioneiras em uma Floresta
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