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INTRODUÇÃO

Florestas ribeirinhas são formações adjacentes a cursos
d’água e são ambientes geralmente marcados pela exposição
a inundações (Naiman et al., 1998; Rodrigues 2001) e
englobam áreas cont́ıguas que contribuem com matéria
orgânica ou determinam a disponibilidade de luz para as
áreas inundáveis (Naiman & Décamps 1997). Devido prin-
cipalmente à alta heterogeneidade na distribuição espacial
e temporal dos distúrbios naturais, notadamente as in-
undações, as florestas ribeirinhas possuem uma flora com
diferentes ńıveis de adaptação a estes eventos (Naiman &
Décamps 1997; Giehl & Jarenkow 2008).
Rodrigues & Shepherd (2001), revisando a influência do ex-
travasamento fluvial nas florestas ribeirinhas, apontaram a
retirada ou o soterramento da serrapilheira e consequete
retirada ou soterramento do banco de sementes, além do
soterramento de indiv́ıduos jovens, como os principais fa-
tores promotores da dinâmica destas florestas. A presença
da serapilheira pode alterar o recrutamento de espécies,
principalmente através do desfavorecimento da germinação
de espécies que germinam sob luz direta (Xiong & Nils-
son 1999). Além disso, dependendo da força da correnteza,
indiv́ıduos adultos também podem ser removidos, criando
clareiras (Kalliola et al., 1991).
Por outro lado, a disponibilidade de luz é um recurso cru-
cial no desenvolvimento das espécies vegetais (Rieley &
Page 1990). A abertura e reconstrução do dossel têm
consequências no recrutamento e desempenho de muitas
espécies vegetais (Pritchard & Comeau 2004) e, por variar
temporal e espacialmente (Wirth et al., 2001), contribui
para a heterogeneidade da radiação no solo e sub - bosque,
podendo estar relacionada com a complexidade estrutural
da vegetação. A radiação direta que passa pelas aberturas
do dossel pode estimular a germinação de diversas espécies
pioneiras (Vazquez - Yanes & Smith 1982) e elevar a taxa de
crescimento de muitas espécies (Van der Meer et al., 1998).

OBJETIVOS

O objetivo do presente estudo foi avaliar a relação da aber-
tura do dossel e da frequência de inundações na regulagem
da riqueza e composição de espécies arbóreas regenerantes
de uma floresta ribeirinha. A hipótese formulada foi que
as duas variáveis ambientais atuam na definição de quantas
e quais espécies estão presentes na regeneração natural das
florestas ribeirinhas sul - brasileiras.

MATERIAL E MÉTODOS

A área de estudo situa - se no Parque Estadual do Turvo,
munićıpio de Derrubadas, noroeste do Rio Grande do Sul.
A parcela permanente de um hectare situa - se próxima
às coordenadas 27009’ S e 53053’ W, a 156 m.s.m., local-
izando - se em frente ao Salto do Yucumã. A amostra
abrange um gradiente vegetacional perpendicular ao curso
do rio Uruguai (Giehl & Jarenkow 2008). As formações flo-
restais na região são genericamente classificadas como Flo-
resta Estacional Dećıdua (Leite 2002), complementada para
as áreas ribeirinhas segundo sugestões de Rodrigues (2001)
como Floresta Estacional Dećıdua Ribeirinha com influência
fluvial sazonal.

O clima é do tipo Cfa, segundo a classificação de Köppen, ou
seja, subtropical pluvioso, sem estação seca; a precipitação
pluviométrica média é de 1.900 mm·ano - 1 e a temper-
atura média é superior a 19º C havendo formação frequente
de nevoeiros (Secretaria da Agricultura 1980). Aparente-
mente, existe uma inclinação a ńıveis mais elevados da col-
una d’água a partir dos últimos meses de inverno, com au-
mento progressivo durante o ińıcio da primavera, decaindo
durante o verão.

Foram amostradas 30 parcelas circulares com 1,78 cm de
raio (10 m 2 de área). As unidades amostrais (UAs)
foram alocadas aleatoriamente no centro de 10 UAs de 10
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imes10 m destinadas ao levantamento da vegetação adulta.
Foram considerados indiv́ıduos regenerantes aqueles com no
mı́nimo 20 cm de altura e diâmetro à altura do peito abaixo
de 15 cm.

A partir da elevação de cada UA e de dados provenientes
do Sistema de Informações Hidrológicas-HidroWeb (ANA
2006) foi calculado o número de dias por ano que cada
UA ficou inundada (em um peŕıodo de 10 anos: jan/1994-
dez/2003). Posteriormente, obteve - se a frequência de in-
undações, considerada como a média anual de dias inunda-
dos para cada UA (dias ano - 1).

A disponibilidade de luz foi avaliada com o uso de fotografias
hemisféricas obtidas com uma lente 1800 (“olho de peixe”)
à altura de 1,60 m do solo, em cada UA. Estimativas da
cobertura do dossel foram obtidas por meio da conversão
das imagens a preto e branco e contabilização da porcent-
agem de pixels claros e escuros.

As variações na composição de espécies foram obtidas por
ordenação. Foi efetuada uma análise de coordenadas prin-
cipais com base numa matriz de semelhança de Dice e em-
pregados os escores do primeiro eixo de ordenação como in-
dicadores das diferenças mais significativas na composição
de espécies entre UAs.

A influência da inundação e da abertura do dossel sobre a
riqueza e composição de espécies foi calculada através de
análises de regressão linear simples. Os reśıduos foram in-
specionados para determinar a normalidade e homogenei-
dade de variância dos dados.

RESULTADOS

A riqueza média da regeneração foi de 12 ± 4 espécies por
UA, variando de 5 a 22 espécies. Unidades amostrais com
maior número de indiv́ıduos apresentaram de modo geral
maior número de espécies (R 2 = 0,263; F 1,28 = 9,976; P
= 0,003).

A riqueza de espécies foi relacionada com os ńıveis de
distúrbio por vários autores. De modo geral, os trabalhos
demonstram existir um pico na quantidade de espécies em
locais com ńıveis de distúrbio intermediários (Grace 1999).
Giehl & Jarenkow (2008) mostraram existir um pico na
riqueza de espécies adultas no mesmo local em śıtios com
frequência intermediária de inundações. Porém, tanto a
abertura do dossel e quanto a frequência de inundações não
apresentaram relação direta com a quantidade de espécies
em cada unidade amostral (abertura imes riqueza: R 2 =
0,009; F 1,28 = 0,262; P = 0,612 e R 2 = 0,006; inundação
imes riqueza: F 1,28 = 0,192; P = 0,665). O modelo polino-
mial também não foi satisfatório para predizer a riqueza de
espécies regenerantes. Contudo, parece existir uma relação
indireta da abertura e da inundação sobre a riqueza de
espécies mediada pela alteração no número de indiv́ıduos
(abertura imes indiv́ıduos: R 2 = 0,254; F 1,28 = 9,538; P
= 0,004; inundação imes indiv́ıduos: R 2 = 0,243; F 1,28 =
9,015; P = 0,005).

A vegetação das áreas frequentemente inundadas é de baixo
porte, determinada pela ocorrência de inundações de grande
intensidade, apresentando maior penetração de luminosi-
dade (Giehl & Jarenkow 2008). Assim, a maior incidência

luminosa e espaço dispońıvel devem permitir o desenvolvi-
mento de maior quantidade de indiv́ıduos regenerantes em
áreas frequentemente inundadas. Visto que a relação entre a
densidade de plantas e a quantidade de espécies é bem esta-
belecida (Denslow 1995), é posśıvel traçar uma relação posi-
tiva indireta da frequência de inundações e abertura do dos-
sel sobre a quantidade de espécies, mediada pela alteração
na abundância de indiv́ıduos regenerantes.

A frequência de inundações causa alterações na composição
de espécies da regeneração, sendo a escala logaŕıtmica con-
siderada a mais adequada para ajustar o modelo (R 2 =
0,876; F 1,28 = 198,2; P < 0,0001). A adição da abertura
do dossel não elevou significativamente o poder explicativo
do modelo (t = 1,345; P = 0,190).

A ocorrência de espécies oportunistas, porém não adap-
tadas, em locais frequentemente inundados pode ser car-
acterizada como uma situação transitória, em que a diver-
sidade aumenta até que um evento de inundação de maior
intensidade cause novamente uma redução na riqueza de
espécies (Tabacchi et al., 1998). Paralelamente, a relação
da inundação com a composição de espécies é bem definida,
mostrando que ocorre seleção de espécies em função da
tolerância a este tipo de distúrbio. Desta forma, apesar
de não ocorrerem variações muito pronunciadas na quanti-
dade de espécies por UA, existe substituição de espécies de
acordo com a localização destas no gradiente de inundação.

Estudos de campo e modelos mostram que inundações e
abertura do dossel, entre outros, explicam a composição de
espécies em áreas inundáveis. Os diferentes ńıveis de in-
undação geram zoneamentos na vegetação com variação de
espécies entre eles, com plantas pioneiras capazes de se es-
tabelecer no ambiente aberto adjacente aos rios, enquanto
as plantas com estágios sucessionais tardios aparecem, prin-
cipalmente, nas áreas mais elevadas que são ocasionalmente
inundadas (Blom & Voesenek 1996).

CONCLUSÃO

A frequência de inundações e a abertura do dossel não ap-
resentam influência direta sobre a riqueza de espécies re-
generantes na floresta ribeirinha avaliada. Porém, existem
evidências de uma relação indireta pela regulagem da densi-
dade de plantas, que está fortemente associada com a quan-
tidade de espécies. Paralelamente, apesar de uma riqueza
pouco variável, a composição de espécies foi diferenciada ao
longo do gradiente de inundação, evidenciando uma relação
forte com este tipo de distúrbio.

Ao CNPq (reg. 478190/20077) pelo financiamento e bolsa
de iniciação cient́ıfica ao primeiro autor; à Secretaria Estad-
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