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INTRODUÇÃO

A Floresta Atlântica (Floresta Ombrófila Densa) é uma
região de grande importância para o Páıs, pois abriga mais
de 60% da população brasileira e é responsável por 70% do
PIB nacional (CI - Brasil et al., 000). A pressão antrópica
, reflexo da ocupação territorial e da exploração desorde-
nada dos recursos naturais, é hoje o causador principal de
sua devastação. Hoje esse ecossistema restringe - se apenas
cerca de 7% da área original (Ab’Sáber, 2008).

Mantovani (1993) chama a atenção para a vegetação que
originalmente cobria as serras costeiras desde o Rio Grande
do Norte até o Rio Grande do Sul, e salienta que suas
variações floŕısticas e estruturais estão relacionadas com as
caracteŕısticas do substrato e com as variações climáticas
devido às mudanças latitudinais e altitudinais.

No Paraná, a Floresta Ombrófila Densa ocorre na Serra do
Mar e em toda a plańıcie litorânea (incluindo as ilhas in-
teriores) e parte do Vale do Ribeira, totalizando aproxi-
madamente 11.100 km2 e abrangendo 15 munićıpios, desde
o litoral até parte do primeiro planalto (Sema, 2002).

OBJETIVOS

Listar o número de espécies arbóreas e arborescentes ocor-
rentes em uma área de Floresta Ombrofila Densa no mu-
nićıpio de Paranaguá e comparar os resultados com trabal-
hos análagos.

MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho foi realizado na região do Tinguçu, muńıcipio
de Paranaguá nas coordenadas 25º 26’ S e 48º 31’ W. A
região está inclúıda em ampla área florestada pela Floresta
Tropical Atlântica que compreende as localidades de Serra
Negra, Guaraqueçaba, Eufrásina e Antonina.

Estima - se que a flora arbórea da Floresta Ombrófila Densa
(F.O.D) seja representada por mais de 700 espécies, sendo

a maioria exclusiva, não ocorrendo em outras unidades veg-
etacionais (Leite, 1994).

A F.O.D das Terras Baixas compreende as formações flo-
restais distribúıdas sobre sedimentos quaternários de origem
marinha, situadas entre o ńıvel do mar e aproximadamente
20 metros de altitude. Sua fisionomia, estrutura e com-
posição podem variar de acordo com o regime h́ıdrico dos
solos, do estágio de desenvolvimento da floresta e do ńıvel
de interferência antrópica. Constitui na plańıcie litorânea
a principal unidade tipológica, em razão de sua representa-
tividade e diversidade floŕıstica elevadas (Roderjan, 2002).

O clima litorâneo do Paraná é fortemente influenciado pela
corrente maŕıtima quente do Brasil e pela umidade rela-
tiva do ar permanentemente elevada (Maack, 1981). IA-
PAR (1978) confirma que na faixa litorânea observa - se o
efeito da proximidade do oceano, o qual atua amenizando
as variações térmicas, mantendo a média das temperaturas
máximas entre 26ºC e 27ºC e a média das temperaturas
mı́nimas entre 17ºC e 18ºC.

Segundo Maack (1981), a temperatura média anual do mu-
nićıpio de Paranaguá, é de 21,1ºC, precipitação média an-
ual é de 1.976,4 mm, sendo o mês mais rico em chuvas o de
fevereiro, com 304 mm e, o mais pobre, julho com 61mm. O
autor classifica o clima como pertencente à zona climática
Af, acrescentando a letra “t” para indicar uma transição en-
tre a região tropical e subtropical, pois o limite entre estas
duas zonas situa - se um pouco ao norte do munićıpio de
Paranaguá, ainda no Estado do Paraná.

O levantamento floŕıstico foi feito através de coletas real-
izadas ao longo das trilhas durante um ano na área de es-
tudo. Todo material coletado encontrado em estágio fértil,
foi preparado segundo os procedimentos usuais para os gru-
pos e identificado por meio de chaves anaĺıticas, comparação
com materiais de herbário (HUCP e MBM) e consulta a es-
pecialistas, sendo posteriormente incorporado ao acervo do
HUCP (Herbário da Universidade Católica do Paraná) e
MBM (Museu Botânico Municipal).
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RESULTADOS

Foram catalogadas 108 espécies, reunidas em 85 gêneros,
pertencentes a 44 famı́lias. Dentre as famı́lias mais abun-
dantes podem ser citadas: Myrtaceae (11 spp), Arecaceae
(7 spp), Euphorbiaceae (6 spp), Rubiaceae (6 spp), Lau-
raceae (5 spp), Melastomataceae (5 spp), Mimosaceae (5
spp), Fabaceae (4 spp), Moraceae (4 spp), Bignoniaceae (3
spp), Caesalpinaceae (3 spp) e Clusiaceae (3 spp).

As famı́lias citadas acima são as que demonstraram maior
representatividade na área de estudo, apresentando um to-
tal de 62 espécies, com 57,4% das espécies registrada no
local.

A famı́lia Myrtaceae foi a que obteve maior número de
espécies, em trabalhos realizados por Roderjan (1996) em
um trecho de Floresta Ombrofila Densa das Terras Baixas
na Apa de Guaratuba, Koehler et al., (2002) em Floresta
Ombrófila Densa Altomontana na Serra do Mar, está famı́lia
foi há mais expressiva com 23,6% e 29,1% respectivamente.
Estes resultados corroboram com os obtidos neste trabalho,
indicando as Myrtaceae como umas das famı́lias mais im-
portantes para Floresta Ombrofila Densa, sendo encontrada
em diversas variações de altitudes, tipologia de solos e ap-
resentado uma grande variação morfológica.

A Floresta Ombrofila Densa das Terras Baixas, possui
espécies peculiares as este tipo de fisionomia. Espécies como
Calophyllum brasiliense (Clusiaceae), Tabebuia umbelata e
Tabebuia cassinoides (Bignoniaceae), Manilkra subsericea
(Sapotaceae), são espécies que sofreram e ainda sofrem
pressão antrópica devido a alta qualidade que a madeira
proporciona para trabalhos artesanais, construção, cabos
de ferramentas, etc. Quando não são utilizadas para os tra-
balhos citados acima, as áreas onde elas “residem”, são des-
matadas para uso de pastagem, agropecuárias, entre outras
atividades.

Apesar do número elevado de espécies registradas, o resul-
tado obtido é limitado, pois muitas espécies t́ıpicas desta
fisionomia não foram registradas, ao adotar métodos de
parcelas de acordo com o tipo de solo, a amostragem torna -
se mais expressiva, devido a gênese do solo, algumas espécies
têm sua distribuição de acordo com a geologia, isso faz com
que determinados indiv́ıduos ocorram em determinada área.

CONCLUSÃO

O levantamento floŕıstico deste trecho de floresta Ombrofila
Densa das Terras Baixas possibilitou melhor entendimento
da flora local, indicando suas principais espécies, algumas
ausentes devido à metodologia adotada e outras por causa
do corte seletivo da madeira. Com isso, pode elaborar uma

lista com as espécies ameaçadas de extinção e endêmica da
região no intuito de promover e subsidiar a conservação de
locais remanescentes.
As famı́lias Arecaceae, Myrtaceae, Euphorbiaceae, Ru-
biaceae, Lauraceae, Melastomataceae, Mimosaceae,
Fabaceae, Moraceae, Bignoniaceae, Caesalpinaceae e Clu-
siaceae, são os principais táxons, sendo t́ıpicos de florestas
tropicais, apresentando uma grande variação morfológica,
resultado do processo de especiação, resultando uma flora
com grande diversidade.

REFERÊNCIAS
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