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SILVIGÊNICO EM UMA FLORESTA ESTACIONAL SEMIDECÍDUA
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INTRODUÇÃO

Aspectos dinâmicos vêm sendo cada vez mais inclúıdos nos
estudos florestais, muitos deles incentivados pela visão de
Watt (1947) de que a floresta é uma comunidade composta
por áreas limitadas com fases de diferentes idades que se
assemelha, em escala ampla de observação, a um mosaico
de manchas em diferentes estádios sucessionais. Dentro
deste tipo de abordagem, Oldeman (1978) e Hallé et al.,
(1978), em particular, propuseram um tipo de análise da
dinâmica da comunidade vegetal em florestas tropicais que
se baseia nas transformações arquiteturais dos indiv́ıduos
arbóreos ao longo dos processos de construção da floresta,
ou da silvigênese. Em śıntese, esta proposta baseia - se
na premissa de que ocorre um processo de reação mor-
fológica dos indiv́ıduos às condições de luminosidade e, as-
sim, a arquitetura arbórea seria a expressão das condições
energéticas abaixo do dossel. Ainda em consonância com
Watt (1947), estes autores propõem interpretar cada man-
cha dentro da floresta em diferente estádio sucessional como
diferentes categorias de eco - unidade; em conjunto, as
eco - unidades, que podem possuir diferentes tamanhos e
composições de espécies, comporiam o mosaico florestal ou
silvático. Baseado nestes dois autores, Torquebiau (1986)
propôs um método denominado “interceptação de linhas
para inventário de árvores do dossel” para mapear o que
denominou mosaico silvigênico, expressão esta que eviden-
cia a equivalência pretendida entre ciclo silvigênico ou ciclo
de construção das florestas (ou trechos delas) e séries suces-
sionais.

O método proposto por Torquebiau (1986) visa a mostrar
a distribuição espacial das eco - unidades, isto é, das man-
chas em diferentes estádios sucessionais dentro da floresta.
Neste método, as eco - unidades são classificadas em catego-
rias definidas através de caracteres morfológicos como pre-
sença ou ausência de reiteração, altura total do indiv́ıduo
e do fuste, e sinais de senescência nos indiv́ıduos do dos-
sel, isto é, os mais altos em cada ponto amostral. In-
div́ıduos sem reiteração são denominados ‘árvores do fu-

turo’, os reiterados seriam as ‘árvores do presente’, e os
senis ou mortos seriam as ‘árvores do passado’. Estes três
tipos morfológicos de árvores permitiriam identificar as cat-
egorias de eco - unidades em desenvolvimento (árvores do
futuro), em equiĺıbrio (árvores do presente) e em degradação
(árvores do passado). O método pressupõe que o ciclo sil-
vigênico, de maneira geral, é iniciado por eco - unidades em
reorganização que são compostas por clareiras ou chablis,
seguidas pelas eco - unidades em desenvolvimento e em
equiĺıbrio (grosseiramente equivalente à fase “madura” da
floresta), e finalizadas pelas eco - unidades em degradação.
Assim, este tipo de análise da silvigênese estabelece um par-
alelo com análises sucessionais que se baseiam na ocorrência
de espécies classificadas em grupos ecológicos (funcionais)
como pioneiras que devem predominar nas fases iniciais
do ciclo e as secundárias ou cĺımaces que devem pre-
dominar nas fases intermediárias (‘maduras’) ou finais do
ciclo. Baseando - se apenas na análise dos indiv́ıduos
do dossel quanto a alguns poucos caracteres da arquite-
tura arbórea, este método pretende prescindir tanto de in-
formações taxonômicas como de aspectos eco - fisiológicos
das espécies. Além disso, ainda segundo o método em
questão, as eco - unidades em equiĺıbrio são divididas em
duas sub - categorias conforme duas classes de altura total
dos indiv́ıduos, mais baixa que a metade da altura da flo-
resta, isto é, da sua superf́ıcie de inversão ecológica (tipo
1), ou mais alta (tipo 2). Tanto os tipos 1 como o 2 são
novamente divididos em sub - grupos (A ou B) conforme a
altura da primeira reiteração, ou seja, eco - unidades com-
postas por indiv́ıduos que apresentam reiteração acima (A)
ou abaixo (B) da metade da sua própria altura. Estas sub-
divisões teriam o objetivo de permitir a interpretação das
condições de luminosidade presentes abaixo do dossel da
floresta por ocasião da primeira reiteração do indiv́ıduo em
cada ponto amostral.

Se as correspondências pretendidas entre as categorias su-
cessionais e de eco - unidades puderem ser claramente esta-
belecidas, o método de Torquebiau (1986) seria de grande
praticidade para descrever os processos de regeneração ou de
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degradação e a distribuição espacial dos mesmos numa dada
floresta e proporcionar uma avaliação rápida do seu estado
de conservação. No entanto, o próprio autor do método
observa que, além de luz, outros fatores f́ısicos do ambi-
ente podem influenciar a arquitetura arbórea e, portanto, o
padrão do mosaico silvigênico de uma formação florestal.

OBJETIVOS

O presente estudo foi realizado com o objetivo de verificar
se e como fatores edáficos e topográficos afetam o mosaico
silvigênico num trecho de floresta estacional semidećıdua
na Estação Ecológica de Caetetus em Gália, estado de São
Paulo.

MATERIAL E MÉTODOS

Área de estudo-O estudo foi desenvolvido em um trecho
de Floresta Estacional semidećıdua localizada na Estação
Ecológica de Caetetus, no munićıpio de Gália (SP). Na
Unidade de Conservação, o Projeto Temático Diversidade,
dinâmica e conservação em florestas do Estado de São Paulo:
40 ha de parcelas permanentes (FAPESP 99/09635 - 0) que
integra o programa BIOTA/FAPESP implantou uma parce-
las de 10,24 ha subdividida em 256 sub - parcelas 20 x 20m
(400 m2). Para este trabalho, que integra este projeto, foi
utilizada metade de cada uma das parcelas permanentes,
correspondendo a 5,12ha.

Fonte de dados-Foram utilizados o mapa do mosaico sil-
vigênico elaborado por Botrel (2003) e os mapas de classes
de altitude e de classes de solo fornecidos pela equipe técnica
do Projeto Temático supra citado.

Análise dos dados

O mapa de eco - unidades da área foi relacionado ao mapa de
classes de solo e ao mapa de classes de altitude por meio de
cruzamentos utilizando o sistema de informação geográfica
TNTmips, versão 6.8. Como resultado dos cruzamentos,
chegou - se a uma tabela de contingência que apresentou as
áreas (m 2) de intersecção entre as classes dos mapas cruza-
dos, onde cada mapa foi considerado como uma variável.
Para analisar a associação entre essas variáveis, foram apli-
cados testes de Qui - quadrado (2). Quando o teste de 2

apresentou resultado significativo, foi realizada uma análise
de reśıduos para verificar o comportamento das categorias
dentro de cada variável. Essa análise revela os padrões car-
acteŕısticos de cada categoria de cada variável, segundo o
excesso ou falta de ocorrências de sua combinação com cada
categoria de outra variável.

RESULTADOS

As classes de solo se apresentaram parcialmente rela-
cionadas às classes de altitude, com o Argissolo espes-
sarênico se distribuindo principalmente na classe mais baixa
de altitude. Eco - unidades em equiĺıbrio 2A (árvores
mais altas que a metade da altura da floresta e com o
fuste mais longo que a metade de sua própria altura) e

eco - unidades em desenvolvimento (árvores jovens sem re-
iteração) mostraram - se associadas ao Argissolo arênico
(e classes de altitude maiores), sugerindo que estas eco -
unidades preferem solos que permitem melhor sustentação
(eco - unidades 2A) ou boa disponibilidade de água em ca-
madas mais superficiais do solo (eco - unidades em desen-
volvimento). Por outro lado, eco - unidades em equiĺıbrio
1A e 1B (árvores mais baixas que a metade da altura do dos-
sel da floresta e com o fuste maior ou menor que a metade
de sua própria altura) e 2B (igual a 2A mas com o fuste mais
curto que a metade de sua própria altura), assim como eco
- unidades em reorganização (clareiras) se mostraram as-
sociadas ao Argissolo espessarênico (e altitudes menores).
Estes resultados sugerem que, além da menor capacidade
de sustentar árvores de maior porte, a disponibilidade de
água apenas em camadas mais profundas do solo pode es-
tar influenciando a distribuição local de categorias de eco
- unidades. Eco - unidades em degradação (árvores senes-
centes ou mortas em pé) também se mostraram associadas
ao Argissolo espessarênico, sugerindo que a competição com
espécies mais eficientes em obter recursos deste tipo de
solo pode estar induzindo a abreviação no tempo de vida
de espécies arbóreas menos eficientes. Mas nenhuma asso-
ciação foi observada entre eco - unidades em degradação
e classes de altitude, indicando que outros fatores podem
estar afetando a sua distribuição. A preferência de eco -
unidades em reorganização por Argissolo espessarênico in-
dica que a dinâmica em uma floresta pode ser influenciada
por caracteŕısticas f́ısicas do solo. Entretanto, a influência
deste mesmo tipo de solo na distribuição das eco - unidades
em equiĺıbrio 1A e 1B evidencia a limitação do método de
estudo silvigênico analisado em expressar, somente através
da arquitetura arbórea, as condições de luz sob as quais
estas árvores devem ter se reiterado.

CONCLUSÃO

Conclui - se com os resultados obtidos que o mosaico flore-
stal obtido por Botrel et al., (2003) é influenciado pelos fa-
tores abióticos analisados, embora nem todas as associações
encontradas tenham sido explicadas. A ocorrência predom-
inante de solos espessarênicos nos setores de menor altitude
sugere a relação entre a topografia e as duas classes de solo
adotadas no estudo. E as associações encontradas entre as
categorias de eco - unidades com classes de solo sugerem
que a espessura do componente arenoso superficial influen-
cia o padrão espacial do mosaico silvigênico na medida em
que pode afetar tanto a disponibilidade h́ıdrica como a sus-
tentabilidade do solo e, por conseqüência, a dinâmica de
queda de árvores e a subseqüente abertura de clareiras.
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