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INTRODUÇÃO

Passados cem anos do ińıcio da colonização na região do
Médio Rio Doce, restaram poucos e pequenos fragmentos
florestais, exceto o Parque Estadual do Rio Doce (PERD)
com seus 36000 hectares, sendo este o maior fragmento
de Mata Atlântica continua de Minas Gerais (7). No en-
tanto, os pequenos remanescentes florestais apresentam uma
grande diversidade biológica, em função da heterogeneidade
ambiental da região. Tal caracteŕıstica é influenciada pelo
complexo lacustre, formado por 148 lagos dos quais 43 fi-
cam dentro do PERD, além disso, o gradiente topográfico
também exerce grande influência, com altitude variando en-
tre 220 a 1700 metros. Estas caracteŕısticas possibilitam
a existência de uma flora e fauna diversificada. Contudo,
a biodiversidade local encontra - se ameaçada por fatores
antrópicos, gerados pelo crescimento urbano desordenado,
e a monocultura.

Tendo em vista a pressão que estes fragmentos estão sub-
metidos, torna - se urgente a necessidade de estudá - los,
compreender a dinâmica, o estágio sucessional que se en-
contram e a importância ecológica para região.

OBJETIVOS

Fazer uma análise qualitativa de dois fragmentos de Floresta
Estacional Semidecidual Submontana no Médio Rio Doce.
Para tal, caracterizou - se o estágio sucessional e o estado
de conservação dos remanescentes, visando a colaborar com
iniciativas de conservação e manejo da área.

MATERIAL E MÉTODOS

A área de estudo localiza - se na porção noroeste do mu-
nićıpio de Caratinga, região leste de Minas Gerais. Foram
analisados dois fragmentos, que se encontram nas seguintes

coordenadas: fragmento 1 (19031’ 18.0” S e 42026’ 07.9”W)
e fragmento 2 (19030’ 57.1”S e 42026’ 09.1”W). Está in-
serida no sistema lacustre do Médio Rio Doce, próximo ao
munićıpio de Ipatinga. A área possui cerca de 230 hectares,
com altitude variando de 220 a 260 metros (6).

A vegetação da região está dentro domı́nio Atlântico, e os
fragmentos em questão são classificados como floresta Esta-
cional Semidecidual Submotana (8).

O relevo é caracteriza pelos “mares de morros”, cuja
variação está entre ondulado, fortemente ondulado, mon-
tanhoso e algumas regiões de planas (3).

O clima da região do Médio Rio Doce, próximo à foz Rio
Piracicaba é classificado como Aw - Clima tropical úmido
(megatérmico) que é caracterizado por estações de seca e
chuva bem definidas(2).

As médias anuais de precipitação apresentam variação de
950 a 1200mm, com média mensal de 106,6 mm, a máxima
ocorre no mês Dezembro (271,1mm) e mı́nima em Junho
(13,1mm) (6).

Para caracterização ambiental dos dois fragmentos utilizou
- se um questionário qualitativo, que avaliou dossel, estrati-
ficação, subosque, serrapilheira, altura das árvores, presença
e distância de curso d’água, presença de cipó, vest́ıgios de
animais e sinais de perturbações antrópicas. Para essas
avaliações realizou - se seis incursões a campo, sendo três
em cada fragmento com 15 pontos de caracterização por re-
manescente, no peŕıodo Julho a Outubro de 2008, observou
- se e descreveu - se o grau de conservação e as pressões ex-
ercidas sobre eles. As espécies botânicas foram identificadas
no campo, as que não foram posśıveis, o material botânico
foi coletado seguindo as determinações de (4). A identi-
ficação do material em termos de famı́lia, gênero e espécie
foi realizada mediante consulta de literatura especializada.
A classificação quanto ao estágio sucessional foi de acordo
com (1).
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RESULTADOS

O fragmento 1 apresentou altura média 4,5 metros, mas com
destaque de alguns indiv́ıduos atingindo cerca de 7 metros.
O dossel apresentou - se muito desconectado em algumas
regiões, o que proporcionou o desenvolvimento do estrato
herbáceo, com predominância de Hypolytrum sp (navalha
de macaco). No geral as espécies Xylopia sericea e Mabea
fistulifera tiveram grande abundância.

A vegetação possui caracteŕısticas t́ıpicas de áreas em
estágio inicial. As espécies pioneiras foram represen-
tadas por Cordia sellowiana, Cecropia hololeuca, Pipto-
carpha macropoda, Cecropia pachystachya, Mabea fistulifera,
Ouratea castaneifolia, Stryphnodendron polyphyllum, Byr-
sonima sericea, Vismia guianensis, Bixa arborea, Aegiphila
sellowiana e Licania sp. O grupo das secundárias inicias
tiveram participação significativa, entre elas destacou Astro-
nium fraxinifolium, Cupania oblongifolia, Rollinia sylvatica,
Tapirira guianensis, Inga stipularis, Pouteria torta, Cassia
ferruginea, Guapira opposita e Casearia ulmifolia.

Em algumas regiões observou - se uma vegetação mais estru-
turada, com subosque bem abundante, que indica evolução
na dinâmica. Nesses locais encontraram - se espécies do
grupo das secundárias tardias como Apuleia leiocarpa, Di-
atenopteryx sorbifolia, Hortia arborea, Copaifera langsdorf-
fii, Ocotea odorifera, Byrsonima lancifolia, Zanthoxylum
riedelianum.

O fragmento 2, no entanto, apresentou uma vegetação mais
complexa, com caracteŕısticas de floresta em bom estado
de conservação. Observou - se uma grande diversidade
de espécies, com estratificação bem definida e com altura
média de 10,5 metros. A área forma um cenário t́ıpico
de estágio médio, em certos lugares pode ser classificada
como estágio avançado de sucessão, devido ao porte ex-
uberante da vegetação, com indiv́ıduos chegando a mais
de 18 metros de altura. As espécies secundárias tardias
e cĺımax, estabelecidas com circunferência altura do peito
(CAP) superior a 30 cm foram Apuleia leiocarpa, Annona
cacans, Lecythis lurida, Copaifera langsdorffii, Cabralea can-
jerana, Brosimum guianense, Bathysa nicholsonii, Hortia
arborea, Dendropanax cuneatus, Ocotea odoŕıfera, Casearia
decandra, Melanoxylon brauna, Ilex dumosa, Carpotroche
brasiliensis, Zanthoxylum riedelianum, Platymiscium flori-
bundum, Sloanea monosperma, Nectandra lanceolada.

As espécies pioneiras tiveram pouca participação, pratica-
mente restritas as bordas e regiões de clareiras, entre elas
foram encontradas Aparisthmium cordatum, Mabea fistulif-
era, Guarea guidonia, Inga uruguensis, Croton urucurana,
Cordia sellowiana, Byrsonima sericea, Piptocarpha macrop-
oda, Cecropia hololeuca.

As secundárias inicias tiveram uma participação significa-
tiva na riqueza, as espécies que se destacaram na área
foram Aloysia virgata, Andira fraxilinifolia, Anadenanthera
colubrina, Machaerium brasiliense, Dalbergia nigra, Ocotea
corymbosa, Rollinia laurifolia, Inga cf. cylindrica, Sorocea
bonplandii, Erythroxylum pelleterianum, Cupania oblongifo-
lia, Rollinia sylvatica, Pouteria torta e Tapirira guianensis.

Observou - se em ambos os fragmentos evidências (pegadas,
trilhos, fezes) de mamı́feros de médio e grande porte. A
frequência foi maior no fragmento 2, mas apesar de pequena

no fragmento 1, o simples deslocamento desses animais con-
tribui para a recuperação natural da área.

A ocorrência desses mamı́feros deve estar relacionada com a
proximidade com o Parque Estadual do Rio Doce (PERD),
no entanto, precisa ser verificado por trabalhos espećıficos.
Além disso, a proximidade da Lagoa Silvana é um fator im-
portante na ocorrência desses animais. Vale ressaltar que
mamı́feros de médio e grande porte desempenham um pa-
pel importante na dinâmica dos fragmentos, já que muitos
são dispersores e contribuem na organização equilibrada das
comunidades florestais.

A preservação destes remanescentes implica na conservação
de parte da biodiversidade regional, porque auxiliam no
fluxo de animais dispersores e polinizadores entre os frag-
mentos (5).

Observou - se também sinais de perturbação antrópica nos
dois fragmentos, há ind́ıcios que ocorre caça nas áreas com
muita frequência, pois encontrou - se poleiros e pontos de
ceva. Apesar disso não afetar diretamente a estrutura da
vegetação a caça compromete a dinâmica florestal com pas-
sar do tempo.

CONCLUSÃO

Apesar da proximidade entre as áreas, elas encontram - se
em estágios sucessional diferentes. O fragmento 1 é clas-
sificado como estágio inicial, apresentado - se em processo
de recuperação, já o fragmento 2 encontra - se em estágio
médio com bom estado de conservação.

De modo geral, pode - se dizer que em ambas as áreas a
dinâmica sucessional está avançando, apesar dos sinais pon-
tuais de perturbações antrópica.

Entretanto, a ocorrência de mamı́feros de médio e grande
porte e de espécies da flora ameaçadas de extinção ou pre-
sumivelmente ameaçadas como Dalbergia nigra e Melanoxy-
lon brauna, Rollinia laurifolia, Astronium fraxinifolium e
Ocotea odoŕıfera, justifica um maior empenho para con-
servação dos fragmentos e conseqüentemente a biodiversi-
dade regional.
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