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INTRODUÇÃO

A Teoria do Equiĺıbrio de Biogeografia de Ilhas, de
MacArthur e Wilson [6], descreve que o número de espécies
aumenta com a área e decresce com o isolamento. Este
prinćıpio é bastante intuitivo, porque ilhas grandes tenderão
a ter populações maiores, cuja extinção é menos provável
[14]. Essa relação espécie - área pode ser útil para estudos
em ilhas de vegetação de restinga.
As restingas são encontradas apenas na região costeira,
sendo constitúıdas por terrenos formados no Pleistoceno
e Holoceno, com predominância de areias quartzosas mar-
inhas, sendo que em alguns trechos há origens de areias
fluviais [2,9]. A flora da restinga é por inteiro de origem
atlântica e tão recente que a grande maioria das espécies
nem sequer se modificou: elas são, em massa, as mesmas
da mata, sendo que um número relativamente pequeno de
espécies poderá ser apontado como próprio da restinga [17].
Pereira [7] enquadrou diferentes fisionomias da vegetação de
restinga no Esṕırito Santo, dentre estas, as abertas de Clu-
sia. As formações abertas foram analisadas sob o aspecto
floŕıstico [11,12,13] e estrutural [10].
Perturbações em massa causadas pelo homem em razão da
grande pressão de uso da restinga pela especulação imo-
biliária e pela beleza de suas plantas e flores [2], tem al-
terado, degradado e destrúıdo a paisagem em larga escala,
levando espécies e até comunidades inteiras ao ponto de ex-
tinção, sendo que as taxas históricas mais elevadas de ex-
tinção de espécies ocorrem em ilhas [14]. A perda de habitat
é a ameaça mais séria para a maioria das espécies de plan-
tas, sendo que a fragmentação de habitat aumenta a quan-
tidade de borda. Onde espécies pioneiras de crescimento
rápido crescem na borda em resposta à alta incidência de
luz [14].

OBJETIVOS

O objetivo do presente trabalho foi testar a associação en-
tre o peŕımetro de ilhas de restinga com o comprimento, o
diâmetro e o número de infrutescências de Allagoptera are-
naria (Gomes) Kuntze e a abundância da mesma espécie.
Sendo também testada a associação entre a presença de A.
arenaria (Gomes) Kuntze com a espessura da serrapilheira
destas ilhas e com a abundância de Pilosocereus arrabidae
(Lem.) Byles & G.D. Rowley.

MATERIAL E MÉTODOS

Área de estudo

Dos 75.000 hectares (ha) originais de restinga, o Esṕırito
Santo possui atualmente cerca de 10.000 ha, nos seus 400
km de costa [2]. No litoral sul do Esṕırito Santo, a vegetação
de restinga encontra - se conservada no Parque Estadual
Paulo César Vinha (PEPCV) [8].

O PEPCV está localizado no nordeste do munićıpio de
Guarapari, entre as coordenadas geográficas de 20º 32’ 02”
e 20º 37’ 50” de latitude Sul e 40º 22’ 43” e 40º 25’ 59”
de latitude Oeste [5]. O mesmo foi criado com o intuito
de preservar uma faixa cont́ınua de restinga, um dos ecos-
sistemas mais ameaçados da Mata Atlântica, contendo a
grande pressão que sofria, na época, com as extrações ilegais
de areia. O Parque compreende 1.500 ha, incluindo 12 km
de praias e vegetação predominante de restinga, com suas
diversas formações, sendo circundado pela Área de Proteção
Ambiental (APA) de Setiba [4], Unidade de Conservação de
Uso Sustentável [20], que funciona como a zona de amortec-
imento de impactos para o Parque.
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Os recursos naturais do PEPCV sofrem fortes impactos
principalmente devido ao trânsito de véıculos não autoriza-
dos em área do Parque, caça, pesca nas lagoas, queimadas,
retirada de vegetação e despejo de entulhos e carcaças de
animais. Sua zona de amortecimento sofre intensa pressão
devido à extração ilegal de areia, queimadas, atropelamento
de animais, retirada de vegetação e ocupação desordenada
[4].

O presente trabalho foi realizado em uma área do Parque
com formação aberta de Clusia, que se caracteriza por ap-
resentar ilhas de vegetação intercaladas por áreas de areia
branca, onde elevadas temperaturas, salinidade e solos po-
bres restringem a colonização via sementes. Tem sido pro-
posto que plantas pioneiras e/ou facilitadoras (e.g., Al-
lagoptera arenaria, Aechmea nudicaulis e Clusia hilariana)
favorecem a entrada de outras espécies nesta comunidade
[19,21].

Métodos de Amostragem

No Parque Estadual Paulo César Vinha foram analisa-
dos arbitrariamente 39 ilhas de restinga, variando entre
12,06 e 97 metros (m), tendo uma área amostral total com
peŕımetro de 1385,79 m. Nestas áreas foram amostrados
as seguintes variáveis: o número de indiv́ıduos e de in-
frutescências de A. arenaria, o comprimento e o diâmetro
destas infrutescências, estando ambos em cent́ımetros (cm);
e o número de P. arrabidae e a espessura da serrapilheira
(cm), sendo que todas estas variáveis foram levantadas em
cada ilha de vegetação.

Para a análise da espessura da serrapilheira foram realizadas
três (3) medições por vértice de cada ilha, sendo amostrados
quatro (4) vértices por ilha, totalizando 468 medições.

Este trabalho foi desenvolvido em um Curso de Ecologia
de Campo, realizado durante o I Simpósio Capixaba de
Ecologia (SICAECO) pela Universidade Federal do Esṕırito
Santo (UFES), nos dias 23 e 24 de maio de 2009.

RESULTADOS

Após a análise das 39 ilhas de vegetação, foi observado
um número máximo de 41 indiv́ıduos de A. arenaria por
fragmento, sendo que alguns destes não apresentaram in-
div́ıduos. Entretanto, nos fragmentos que foram observa-
dos a presença de A. arenaria o valor não excedeu 8 in-
frutescências. Enquanto as médias do comprimento e do
diâmetro das infrutescências variaram entre 0,3 e 14 cm e
0,17 e 10,31 cm, respectivamente.

Foram observados 850 indiv́ıduos de P. arrabidae nos frag-
mentos analisados, sendo que apenas dois (2) destes não
demonstraram a presença dessa espécie. A ilha de veg-
etação com maior número de P. arrabidae apresentou 99
indiv́ıduos. A partir da amostragem de 12 pontos de me-
dida da espessura da serrapilheira de cada ilha de vegetação,
obteve - se uma média dos valores entre os fragmentos var-
iando entre 3,53 e 17,63 cm.

Houve associação entre o peŕımetro do fragmento e o
número de A. arenaria (N = 39; r2 = 0,34). Ao analisarmos
o peŕımetro do fragmento em relação ao comprimento e ao
diâmetro da infrutescência foi observado em ambas variáveis
uma associação inversamente proporcional, com valores de

r2 = 0,53 e r2 = 0,52, respectivamente. Enquanto a asso-
ciação entre o peŕımetro do fragmento e o número de in-
frutescência foi nula, pois foi encontrado r2 = 0,04.

Em relação ao número de P. arrabidae com o de A. are-
naria foi observado uma associação com valor de r2 = 0,38.
O mesmo não foi encontrado na análise da espessura da ser-
rapilheira e da abundância de A. arenaria, onde a relação
mostrou r2 = 0,002.

Já foram identificadas no Esṕırito Santo cerca de 800
espécies de plantas nos ambientes de restinga. A A. are-
naria, dentre outras espécies, facilitam o estabelecimento de
outras plantas pela adição de grande quantidade de matéria
orgânica sobre o sedimento, enriquecendo o solo com nutri-
entes, além da proteção contra radiação solar das espécies
que ali chegam [2].

Foi observado que de acordo com o aumento do peŕımetro
do fragmento, há uma maior ocorrência de indiv́ıduos de A.
arenaria. Dados semelhantes foram obtidos por Arimura
et al., [1], sendo que os valores encontrados por estes au-
tores (Loc. cit.) são mais fortes do que os apresentados no
presente estudo.

A partir de observações obtidas em campo, foi posśıvel
perceber que esta espécie possui preferência por áreas com
maior incidência solar, visto que se trata de uma espécie
Pioneira. De acordo com os critérios adotados por Gandolfi
[3], as espécies Pioneiras se desenvolvem em condições de-
pendes de maior luminosidade, não ocorrendo, em geral, no
sub - bosque. Da mesma forma que a A. arenaria, a P. arra-
bidae prefere locais com maior incidência solar, isso explica
a associação existente entre estas duas espécies. Segundo
Scarano apud Reis et al., [18] A. arenaria é uma “planta
- focal” capaz de favorecer a colonização de outras espécies,
como cactáceas e bromeliáceas, propiciando a formação de
moitas de restinga. De acordo com Ricklefs [16] espécies
facilitadoras alteram as condições de uma comunidade de
modo que as espécies subseqüentes tenham maior facilidade
de estabelecimento. Dessa forma, a A. arenaria pode ser
considerada uma espécie facilitadora.

A associação praticamente nula entre o peŕımetro do frag-
mento e o número de infrutescência pode ter ocorrido pelo
fato da espécie provavelmente não está no seu peŕıodo re-
produtivo. O mesmo pode ter afetado a associação en-
tre o diâmetro e o comprimento da infrutescência com o
peŕımetro do fragmento.

Os dados obtidos por Arimura et al., [1] na análise da es-
pessura da serrapilheira e da abundância de A. arenaria cor-
roboram com valores encontrados no presente estudo, onde
demonstra a ausência de associação entre essas variáveis.

CONCLUSÃO

A presença de A. arenaria está associada com o peŕımetro
das ilhas de vegetação de restinga e também com a presença
de outras espécies, como P. arrabidae. Entretanto, estudos
com peŕıodos e tamanhos amostrais maiores poderão ex-
plicar essas variáveis de forma mais abrangente.
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Camburi, Vitória, ES. Acta Botânica Braśılica14(1): 99 -
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ceição da Barra, ES. Pp. 67 - 78. In: ACIESP - SP
(org.), III Simpósio de Ecossistemas da Costa Sul e Sud-
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Âmbito Cultural Edições Ltda, 1997.
[18] Scarano, F. R. Marginal plants: functional ecol-
ogy at the Atlantic Forest periphery. Tópicos atuais
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Clusia do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, RJ,
Brasil. Acta bot. bras.18(3): 677 - 687. 2004.
[20] Sistema Nacional de Unidades de Conservação da
Natureza-SNUC. Lei n0 9.985, de 18 de julho de 2000; De-
creto n0 4.430, de 22 de agosto de 2002. 5 ed. Braśılia:
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