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INTRODUÇÃO

Admite - se a existência de três supercentros de biodiver-
sidade para o Cerrado - os Cerrados do Nordeste, os Cer-
rados do Planalto Central e os Cerrados do Sudeste merid-
ional (Castro ,1994) - separados por variáveis como alti-
tude, latitude e principalmente por ações climáticas (bar-
reiras/poĺıgonos: secas e geadas). Castro (1996) afirma que
há uma substituição constante de espécies nos supercentros,
sem que se possa, no entanto afirmar qual deles foi, é ou será
o irradiante de espécies, sendo fatores ecológicos-diferença
h́ıdrica e temperatura-importantes neste processo. Estas
podem ser uma das variáveis consideradas para a sinalização
da existência de uma flora “areal” (Castro, 1994), ou seja,
própria de cada área.

Os Cerrados do Litoral, também chamados de Tabuleiros
Litorâneos (Grupo LIT) estão associados ao Grupo Bar-
reiras (do Terciário), tanto quanto os cerrados de Humaitá
(AM). Para Oliveira - Filho e Carvalho (1993), os Cerra-
dos do litoral são compostos por espécies adaptadas a solos
arenosos, com variados padrões distribucionais de acordo
com exposição às influências marinhas, fazendo exceção ao
seu substrato. Jacomine et al., (1973) identificam a su-
perf́ıcie sendo constitúıda principalmente de areia quart-
zosa, e cita como principal exemplo os solos Podzólicos ver-
melho - amarelo profundos.

Apesar da grande importância biológica presente neste
grupamento, apenas recentemente estudos botânicos vêem
sendo desenvolvidos nos Tabuleiros. (Peixoto e Gen-
try, 1990; Kurts, 1994; Silva e Nascimento, 2001), sendo
estes ausentes, até o momento, nos estados do Piaúı e
do Maranhão, onde os estudos em sua grande maioria
vinculados principalmente à pesquisas de cunho geológico
(Ab’Saber, 1973; Araújo, 1993; Furrier et al., 005).

Situado na área de transição entre as regiões norte, nordeste
e centro - oeste, o cerrado maranhense, situado principal-
mente no planalto da região sudeste, vai do sul até o extremo
norte - nordeste, ocorrendo em direção ao litoral, próximo

às dunas da plańıcie maranhense. Ocupam aproximada-
mente 10 milhões de ha, cerca de 30% da área do estado,
abrangendo 33 munićıpios, 23 dos quais possuem a quase
totalidade de suas áreas cobertas por Bioma (IBGE, 1997).

OBJETIVOS

Contribuir com a caracterização floŕıstica e fitossociológica
dos cerrados litorâneos, comparando as espécies encon-
tradas e seus respectivos parâmetros fitossociológicos com
as espécies registradas em diferentes áreas maranhenses e
piauienses influenciadas pelo Rio Parnáıba.

MATERIAL E MÉTODOS

Áreas de estudo

As áreas de estudo, situadas entre os munićıpios de
Tutóia e Paulino Neves, apresentam solo de areia quart-
zosa com formações superficiais do Cenozóico (Quaternário-
Pleistoceno/Holoceno), com prevalência de depósitos eólicos
continentais e de cordões litorâneos. Os Latossolos Amare-
los que dominam na área estão associados às areias quart-
zosas e ao clima regional subúmido, com pluviosidade anual
entre 1.400 e 1.600 mm (CPRM 2000).

Estudo Botânico

A alocação das 10 parcelas, de 20 x 50 m (1.000 m2) em
cada área de estudo, foi orientada com o uso de bússola
de precisão e trenas Foram amostrados todos os indiv́ıduos
vivos lenhosos (i.e, excluindo - se cactáceas e bromélias),
com diâmetro do caule ao ńıvel do solo (DNS) 3 cm.

Indiv́ıduos dentro deste critério foram registrados, coletados
e , seguindo a metodologia de Castro (2001).Posteriormente
identificados através de bibliografia especializada, consulta
a outros herbários nacionais ou enviados a taxonomistas. O
material coletado foi herborizado segundo técnicas usuais
(Mori et al., 1989). O sistema classificação botânica ado-
tado foi Cronquist (1988).
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Análise e comparação dos dados

Para avaliação da representatividade floŕıstica da amostra
de cada área, construiu - se curvas reais do coletor na ordem
direta (Castro, 1987; 1994; Rodal et al., 998).

As análises dos parâmetros fitossociológicos (densi-
dade absoluta, densidade relativa, dominância absoluta,
dominância relativa, freqüência absoluta, freqüência rela-
tiva, ı́ndice do valor de importância (IVI), ı́ndice do valor
de cobertura (IVC), ı́ndice de Shannon, dentre outros.)
foram obtidas analisando os dados gerados pelos progra-
mas FITOPAC, versão 2.0 (Shepherd, 1995) e Mata Nativa
2 (Cientec, 2004).

Os dados coletados foram processados, analisados e com-
parados com a base de dados existente no Programa
de Pesquisas Ecológicas de Longa Duração (PELD/Site
ECOCEM)-FLORACENE-que conta com resultados de
amostragens realizadas nos cerrados marginais distais (Cas-
tro et al., ceito para publicação).

Similaridade

As análises de similaridade foram realizadas através de com-
parações com 12 listas floŕısticas de levantamentos anterior-
mente gerados pelo projeto Biodiversidade e Fragmentação
de Ecossistemas nos Cerrados Marginais do Nordeste.

Para análise entre os dados obtidos e compreensão das
relações de similaridade floŕıstica (́ındices de similaridade de
Jaccard (IJ)), realizou - se a comparação entre as espécies
existentes, amostradas nos cerrados litorâneos (Paulino
Neves e Tutóia - MA), com outros trabalhos quantitativos
realizados pelo projeto anteriormente citado, seguindo a or-
dem de entrada dos mesmos no referido banco através de
uma matriz de presença e ausência. Sendo posteriormente
elaborado dendograma por meio do programa SPSS 10.0.

RESULTADOS

Levantamento Floŕıstico

Os estudos realizados nos cerrados litorâneos maranhenses
amostraram para os munićıpios de Paulino Neves e Tutóia
respectivamente 32 e 37 espécies de 38 gêneros e 25 famı́lias
botânicas. Do total de 2.658 indiv́ıduos amostrados, apre-
sentaram - se 43 espécies, destas, seis espécies,e seis gêneros
e uma famı́lia são exclusivos ao primeiro munićıpio e onze
espécies e gêneros e seis famı́lias exclusivas ao segundo.

Floristicamente, as duas áreas apresentam Apocynaceae,
Ochnaceae e Mimosaceae como predominantes, e destacam
- se ainda Chrysobalanaceae e Myrtaceae em Paulino Neves
e Melastomataceae e Myrtaceae em Tutóia. Corroborando
Mori et al., (1983) e Peixoto e Gentry (1990) que indicam
a famı́li Myrtaceae como detentora da maior riqueza de
espécies na costa Atlântica brasileira, essa famı́lia apresen-
tou o maior número de espécies (6) neste estudo.O gênero
<Byrsonima > (Malpighiaceae), apresentou maior numero
de representantes (3). Observar - se que cerca de 80% dos
gêneros e 64% das famı́lias contribúıram com apenas uma
espécie.

A presença de um grande número de espécies raras (máximo
de quatro indiv́ıduos) em Paulino Neves (16) e Tutóia (9)
fortalece Greig - Smith (1983) e Laurence et al., (1998)
(apud Silva e Nascimento, 2001) que afirmaram que os

tamanhos das parcelas refletem - se nas estimativas de di-
versidade e composição da comunidade.

Na análise de similaridade dos grupos (levantamentos), o
ı́ndice de Jaccard evidenciou uma separação dos grupos Pi-
auienses e Maranhenses. Os resultados indicaram que não
existem fortes diferenças na composição floŕıstica dos di-
versos tipos fisionômicos comparados. Sendo evidenciado
um maior grau de semelhança das áreas estudadas com as
áreas de Cerrado do Maranhão, apesar de haver uma fraca
similiradade com uma das áreas comparadas do Piaúı.

Levantamento Fitossociológico

Os ı́ndices de Shannon (H’) para Paulino Neves e Tutóia
,respectivamente, 2,36 e 2,64 nats/indiv́ıduo, mostraram -
se inferiores aos encontrados em outras seis áreas de cer-
rado não litorâneos pesquisados no Estado do Maranhão
(Buriti, Caxias, Timon, Santana, Duque Bacelar e São
Bernardo-Castro, (dados não publicados) e Costa e Soares,
(dados não publicados)) onde a variação foi de 2,86 a
3.26 nats/indiv́ıduo, demonstrando uma baixa diversidade
biológica para áreas litorâneas. Os valores de equabilidade
(J’) encontrados 0,68 e 0,73 também são inferiores à variação
daquelas seis áreas que foi de 0,77 a 0,82.

Os valores de densidade absoluta 1.177,00 e 1.481,00 ind/ha
e área basal total 9,6931 e 9,6411ha - 1 respectivamente
para Paulino Neves e Tutóia foram superiores aos valores en-
contrados nas áreas anteriormente estudadas no Maranhão,
sendo inferior em relação ao valor de área basal apenas de
uma área (Buriti) que obteve um valor de 12,6940 ha - 1.

Mesmo com uma média diamétrica superior às áreas de cer-
rado litorâneo, as três áreas estudadas por Imaña - Encinas
e de Paula (2003) apresentaram área basal bastante inferior
às encontradas neste estudo.

As observações da variação das alturas médias 1,38 a 1,42
m e máximas de 5,50 a 6,00 m apresentou valores bem in-
feriores aos encontrados no Estado, com valores médios de
2,70 a 3,85 m e máximos de 10,00 a 12,00 m. Apesar de
sua superioridade em densidade e área basal, e da presença
de indiv́ıduos com altura acima dos 8,00 m, notou - se uma
equiparidade com Mesquita e Castro (2007) onde quase 90%
dos indiv́ıduos apresentaram - se inferiores a 6,00 m.

Em relação à distribuição dos indiv́ıduos por classe de
diâmetro de caule percebe - se um elevado percentual de
indiv́ıduos inseridos nas duas primeiras classes (3,0 - 6,0 e
6,0 - 9,0) acima de 70% em ambas as áreas provavelmente
por ação do vento e outros fatores de interferência local, não
deixando de destacar - se a esses resultados a possibilidade
de uma posśıvel secundarificação e efeitos de fogo.

As espécies com maiores valores de IVI para Paulino Neves
foram: (19,73%) <Himatanthus > sp. (uma das duas
espécies presentes), (13,61%) <Hirtella ciliata >, (10,93%)
<Ouratea hexasperma >, (8,07%) <Psidium myrsinites >
e (6,91%) <Stryphnodendron coriaceum >. Em Tutóia,
observaram - se como principais: (26,76%) <Himatanthus
> sp. (as duas espécies encontradas), (12,83%) <Ouratea
hexasperma >, (9,42%) <Stryphnodendron coriaceum > e
(5,62%) <Mouriri > sp.. Estas espécies são detentoras de
quase 60% dos IVIs em cada área de correspondência que
ocupam.
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CONCLUSÃO

Os cerrados litorâneos maranhenses em Paulino Neves e
Tutóia apresentam uma flora com espécies dominantes
(cinco espécies detêm quase 70% dos indiv́ıduos amostra-
dos), gerando assim uma comunidade com baixa riqueza.
A baixa diversidade de espécies, gêneros e principalmente
de famı́lias quando comparada a outros tipos de cerrado,
também foi observada. Esses baixos valores podem estar
relacionados a fatores como solo, clima e de localização, ou
seja, a proximidade ao litoral. Caracteŕısticas como altura
e estrutura diamétrica reduzidas igualmente podem ser re-
flexos destes fatores, uma vez que se nota um padrão de re-
baixamento de copa e um elevado percentual de indiv́ıduos
com diâmetro inferior a 10 cm; não se descartando a esses
resultados a possibilidade dos efeitos de fogo. Os cerrados
litorâneos apresentam caracteŕısticas próprias desde sua fi-
sionomia até a morfologia de seus indiv́ıduos, o que demon-
stra a necessidade de pesquisas sob diferentes perspectivas
sobre esta peculiar vegetação.
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floŕıstica de mata de tabuleiro na Reserva Linhares (Esṕırito
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BRASIL - CARTA GEOLÓGICA - ESCALA 1:500.000.
Acessado em: 16/08/2007.
ftp://geoftp.ibge.gov.br/documentos/recursosnaturais/diagnosticos/maranhao.pdf
- IBGE - ZONEAMENTO GEOAMBIENTAL DO ES-
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