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INTRODUÇÃO

A degradação das florestas ciliares em todo o Brasil tem
sido documentada por vários autores (Lima & Zakia, 2000;
Battilani, Scremin - Dias & Souza, 2005). Nas margens do
rio São Francisco este problema também é antigo, porém
nos últimos 20 anos a devastação da cobertura vegetal, em
particular da região do Submédio São Francisco aumentou
consideravelmente, destacando - se o desmatamento para a
prática da agricultura como principal fator (Duque, 1973;
Nascimento et al., 003). Segundo diagnóstico realizado pela
ANA/GEF/PNUMA/OEA (2003), dos 333.310 ha de áreas
irrigadas na Bacia do São Francisco, 156.504 ha (46,9%)
correspondem à região do Submédio São Francisco. As
áreas ribeirinhas são as preferidas para a prática da agricul-
tura por possúırem solos mais férteis e maior facilidade de
captação de água, ocasionando desmatamentos das matas
ciliares da região.

A exploração indiscriminada dos solos e da água na região
do Submédio tem ocasionado erosão, assoreamento e perda
de biodiversidade, principalmente nas margens do rio, de-
mandando ações imediatas para conservação e restauração
das áreas degradadas. Como o manejo adequado destas
áreas depende de conhecimento cient́ıfico, que é pratica-
mente ausente no Submédio, é urgente que os poucos frag-
mentos de vegetação ribeirinha que ainda restam na região
sejam estudados. Nesse sentido, é de interesse básico o re-
conhecimento de padrões espaciais da vegetação, como o lev-
antamento das espécies ocorrentes e suas abundâncias, que
são considerados de extrema importância para o entendi-
mento dos ecossistemas e recuperação das áreas degradadas
(Rodrigues & Leitão, 2000).

Visando a conservação dos remanescentes ciliares e a re-
abilitação do São Francisco, o governo Federal criou o Pro-
grama de Revitalização e Conservação do Rio São Francisco,
que abrange vários Projetos voltados para este fim, dentre

eles o projeto de qual faz parte o presente trabalho e cujo ob-
jetivo geral é o Levantamento floŕıstico e fitossociológico de
áreas remanescentes dos Biomas Cerrado e Caatinga do Es-
tado da Bahia, localizadas na região da Bacia do São Fran-
cisco, para a elaboração de modelos de recuperação da veg-
etação degradada. Os resultados aqui apresentados dizem
respeito às áreas localizadas na sub - bacia do Submédio
São Francisco.

OBJETIVOS

O presente trabalho objetivou o conhecimento da com-
posição floŕıstica e da estrutura da vegetação em um trecho
de mata ciliar na região do Submédio São Francisco.

MATERIAL E MÉTODOS

Área de Estudo

O estudo foi conduzido em um fragmento de floresta de
caatinga arbórea ribeirinha com influência fluvial sazonal
(savana estépica florestada). Este se estende ao longo da
margem direita do rio São Francisco, na zona rural do mu-
nićıpio de Juazeiro, Bahia, entre as coordenadas 9021’36” S
e 40020’10” W a uma altitude média de 360 m.

A área estudada compreende uma área de preservação per-
manente (APP) pertencente à empresa Agrovale. Atual-
mente possui aproximadamente 3 km de extensão (paralelo
ao rio), com largura variando entre 120 e 200 m (perpendic-
ular ao rio). A área é toda cercada e não há sinais de corte
seletivo de madeira ou presença de bovinos.

A vegetação do fragmento encontra - se com aspecto bem
preservado, com áreas de mata fechada e áreas de sub -
bosque. A vegetação é predominantemente arbórea obser-
vando - se uma discreta variação na fisionomia à medida que
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se distancia da margem do rio em direção à borda do frag-
mento, sendo que na margem predomina o Ingá (Inga vera)
enquanto que na borda há maior ocorrência de espécies co-
muns da caatinga como representantes das famı́lias Euphor-
biaceae e Leguminosae. A faixa da beira do rio sofre in-
undações periódicas decorrentes do regime de liberação de
água da barragem de Sobradinho e das chuvas, recebendo
deposição de sedimentos.
O clima do Submédio São Francisco é quente e semi - árido,
com precipitações irregulares, entre 350 a 800 mm con-
centrados em uma única estação de três a cinco meses e
ocorrência de peŕıodos longos de estiagem. Os solos da área
do estudo foram classificados como Neossolos flúvicos de
acordo com o novo sistema de classificação de solos da EM-
BRAPA (EMBRAPA, 1999).
Levantamento da comunidade arbóreo - arbustiva
Para os estudos fitossiológicos foram feitos 18 transectos
perpendiculares aos cursos d’água, de 25 m de largura, indo
de uma borda do fragmento à outra, ou seja, começando
próximo à margem do rio e terminando na borda do frag-
mento. Nessas faixas foram distribúıdas sistematicamente
55 parcelas de 10 m x 25 m (250 m2), com maior lateral par-
alela ao rio. As distâncias foram de 50 m entre transeções
e 50 m entre parcelas dentro de um mesmo transecto. O
primeiro transecto foi sorteado.
Em cada parcela, foi medida a circunferência à altura do
peito (CAP) e a circunferência ao ńıvel do solo de todos
os indiv́ıduos com diâmetro ao ńıvel do solo maior ou igual
que 3 cm e altura maior ou igual a 1m, exceto lianas e in-
div́ıduos mortos. Os indiv́ıduos amostrados foram medidos
com podão para avaliação da altura.
Cada indiv́ıduo amostrado foi marcado e numerado, uti-
lizando - se etiquetas de metal. O material botânico cole-
tado foi prensado e herborizado segundo os procedimentos
usuais e identificado com aux́ılio de especialistas e de liter-
atura especializada. Ramos férteis dos espécimes coletados
foram depositados no Herbário da Universidade Estadual
de Feira de Santana (HUEFS).
Os parâmetros fitossociológicos estimados foram densidade
absoluta (DA), densidade relativa (DR), dominância abso-
luta (DoA), dominância relativa (DoR), freqüência absoluta
(FA), freqüência relativa (FR), área basal, Índice do Valor
de Importância (IVI) e Índice do Valor de Cobertura (IVC),
através do programa FITOPAC 1.6 (Shepherd, 2006).

RESULTADOS

A área total amostrada foi de 1.375 ha correspondendo a
uma densidade total de 1.196 indiv́ıduos/ha, área basal de
19.554 m2/ ha e área basal total de 26.887 m2. Os diâmetros
médio e máximo foram de 10.7 cm e 88.1 cm e a altura das
plantas variou entre 1.5 m (mı́nima) a 18 m (máxima), com
a média de 4.96m. Tais valores foram maiores do que os
observados em uma área de caatinga arbustivo - arbórea no
munićıpio de Búıque - Pe (Rodal et al., 1998) e menores
do que os valores encontrados em uma área de caatinga
arbórea em Caruaru - PE, em que a densidade total foi
de 3.210 ind./ha, a área basal de 24,9 m2/ha e diâmetro
médio de 7,20 cm. Em estudo realizado em mata ciliar por
Battilani, Scremin - Dias & Souza (2005), a densidade e a

área basal foram de 734,4 ind./ha e 21,32 m2/ha, respecti-
vamente, aproximando - se aos valores do presente estudo.
O Índice de Shannon para espécie foi de 2.47 nats./ind.,
inferior ao registrado para áreas de caatinga arbórea por
Alcoforado Filho (2003) e por Braga & Cavalcante (2007),
cujos valores foram 3,09 nats./ind. e 2,66 nats./ind., respec-
tivamente.
Os representantes de maior altura pertencem as espécies
Inga vera, Hymenaea courbaril, Albizia inundata e Schinop-
sis brasiliensis os de menor altura são Capparis flexuosa,
Cordia globosa e Erytroxylum pungens.
Foram amostrados 1.644 indiv́ıduos, distribúıdos entre 20
famı́lias, 38 gêneros e 40 espécies botânicas. As espécies
com maior IVI foram Inga vera (74.29) seguida por Celtis
membranacea (48.88), Ziziphus joazeiro (25.72), Albizia in-
undata (25.26), Capparis flexuosa (15.12) e Caesalpinia fer-
rea (13.96). Celtis membranacea foi a espécie mais freqüente
e Inga vera a de maior dominância absoluta garantindo - lhe
o maior IVI. Estas espécies também apresentaram maiores
ı́ndices de cobertura sendo de 67.59 para Inga vera, 37.08
para Celtis membranacea, 18.21 para Ziziphus joazeiro e
17.49 para Albizia inundata. A capacidade de tolerância
a solos encharcados em peŕıodos de cheia, comuns nessa
área, contribuiu para a dominância da espécie Inga vera na
margem do rio.
Em um fragmento de mata ciliar localizado na margem di-
reita do Rio São Francisco, na cidade de Petrolina, Nasci-
mento et al., 2003), encontrou 48 espécies/morfoespécies,
distribúıdas em 39 gêneros e 21 famı́lias. As espécies com
maior ı́ndice de importância (IVI) foram Inga vera subsp.
affinis, seguida de Mimosa bimucronata e M. tenuiflora.
Rodal et al., (1998), amostraram 35 espécies distribúıdas
em 32 gêneros e 24 famı́lias.
No presente estudo, considerou - se Caesalpinaceae, Mi-
mosaceae e Fabaceae como pertencentes a uma única
famı́lia, Leguminosae, que apresentou o maior número
de representantes com 15 espécies. As famı́lias Euphor-
biaceae e Polygonaceae apresentaram 3 espécies e as famı́lias
Anacardiaceae, Salicaceae e Cactaceae apresentaram duas
espécies enquanto as demais famı́lias foram representadas
por uma espécie apenas. O gênero de maior riqueza foi
Mimosa com três espécies, seguido por Senna com duas
espécies. Diversos estudos realizados em áreas de caatinga
bem como em áreas ciliares também confirmam a maior
riqueza da famı́lia Leguminosae (Rodrigues & Nave, 2000;
Lemos & Rodal, 2002; Alcoforado - Filho et al., 2003).

CONCLUSÃO

Conclusão
A área de estudo representa um remanescente de mata cil-
iar com uma considerável riqueza de espécies. Dentre estas,
a famı́lia Leguminosae é a que apresenta o maior número
de representantes, destacando - se a espécie Inga vera, com
maior dominância, tanto em número de indiv́ıduos como em
área basal.
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