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INTRODUÇÃO

A restinga é um ecossistema do bioma Mata Atlântica, que
pertence ao grupo das formações pioneiras com influência
marinha. Ocorre nas áreas compreendidas entre as dunas
interiores e a floresta de terras baixas, revestindo as áreas
litorâneas fora do alcance do mar. Na restinga, a veg-
etação está sobre forte influência do lençol freático, sendo
que aquela que cobre os cordões arenosos não chega ter a
superf́ıcie do sedimento alagada (Pereira 2003).

Nas diferentes fitofisionomias existentes na restinga, há
a formação arbustiva aberta não inundável, a qual é or-
ganizada de maneira a constituir agrupamentos, também
denominados ilhas de vegetação, de plantas arbustivas e
herbáceas, afastados por diferentes distâncias. Apresenta
na região central de cada agrupamento bem desenvolvido
um idiv́ıduo de maior porte, sendo do Esṕırito Santo e Rio
de Janeiro na maioria das vezes um representante de Clusia
(Pereira 2003). Essas ilhas de vegetação são intercaladas
por áreas de areia branca, com elevadas temperaturas e so-
los pobres com alta salinidade. A estrutura dessa formação
vegetal a torna um interessante modelo experimental para
a aplicação da teoria de Biogeografia de Ilhas (McArthur &
Wilson 1967).

Para a manutenção desse ecossistema, é importante um
aporte de nutrientes, oriundos, em grande parte, da de-
composição de matéria orgânica. Nesse contexto, a ser-
rapilheira originada pelo material de origem vegetal que se
deposita continuamente sobre a superf́ıcie do solo assume
grande valor, uma vez que representa o estoque potencial
de nutrientes para a vegetação. A taxa de transferência da
matéria orgânica da biomassa eṕıgea para a superf́ıcie do
solo, e a sua evolução temporal, podem refletir o estado de
funcionamento do ecossistema possibilitando estudos com-
parativos (Louzada 1995).

Habitats caracteŕısticos, como o das ilhas de vegetação, pos-
suem espécies endémicas, que se adaptaram a condições ad-
versas. Um exemplo disso são as orqúıdeas, comumente
encontradas em regiões de restinga, assim como os cac-
tos, também em bastante número nas formações arbusti-
vas abertas. Estes últimos são de grande importância, já
que, graças às suas caracteŕısticas fisiológicas de economia
de água, consistem em uma alternativa alimentar e fonte de
água para os animais na época seca (Cavalcanti 2007).

OBJETIVOS

Analisar a associação do peŕımetro das ilhas de vegetação
com a espessura da serrapilheira, número de ramificação de
cactos e número de inflorescência de orqúıdeas.

MATERIAL E MÉTODOS

O Parque Estadual Paulo César Vinha (PEPCV) com-
preende uma plańıcie litorânea de aproximadamente 1.500
ha em Setiba, munićıpio de Guarapari (Estado do Esṕırito
Santo), entre as coordenadas 20033’ - 20038’S e 40023’ -
40026’W. O clima da região é do tipo Aw, segundo classi-
ficação de Koeppen, apresentando temperatura média anual
de 23,3 ºC, precipitação média anual de 1.307 mm e umi-
dade relativa média anual de 80% (Fabris 1995).
Para a realização desse trabalho foram estudados 39 dos
fragmentos presentes na formação aberta arbustiva não in-
undável do Parque. Foi obtido, para cada fragmento, um
conjunto de variáveis: peŕımetro, número de ramificações de
cactos, número de inflorescências de orqúıdea e espessura da
serrapilheira. Os fragmentos foram mensurados utilizando -
se trena e a espessura da serrapilheira foi medida com régua.
Para a medição dessa, a área do fragmento foi dividida em
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quatro lados. Foram obtidas três medidas de cada lado,
totalizando 12, com as quais se calculou a média.

Para análises estat́ısticas utilizou - se o Microsoft Office Ex-
cel 2007 e BioEstat 5.0, sendo o peŕımetro do fragmento a
variável explicativa.

O estudo foi realizado durante um curso de campo de ecolo-
gia para alunos de graduação do Estado do Esṕırito Santo.

RESULTADOS

De acordo com Soulé e cols. (1992), a área do fragmento
é normalmente o parâmetro que melhor explica a riqueza
espećıfica, padrão observado para muitos organismos, desde
plantas até animais vertebrados. A riqueza tende a diminuir
à medida que a área do fragmento torna - se menor que a
área mı́nima requerida pela população (Saunders 1991).

Não encontramos associação entre o peŕımetro do fragmento
e a espessura da serrapilheira (N=39; r 2=0,00; P=0,74),
o que também foi verificado no estudo de Alves e cols.
(2007). Porém, para que este resultado seja totalmente se-
guro, se faz necessário um estudo em que fatores abióticos
como: vento, chuva, intensidade luminosa, entre outros se-
jam avaliados, pois podem apresentar uma forte relação e
interferência com a espessura da serrapilheira analisada.

Da mesma forma, o peŕımetro do fragmento e o número de
orqúıdeas com inflorescência também não apresentaram as-
sociação entre si (N=39; r 2=0,06; P=0,22), assim como foi
observado por Cavatti e cols. (2007).

Na restinga do complexo laguna Grussáı/Iquipari, em São
João da Barra (RJ), a famı́lia Cactaceae corresponde a
13% das 49 espécies encontradas na região de formação
de Clusia (Assumpção & Nascimento, 2000) indicando a
famı́lia como importante na estrutura de comunidades de
restinga. No presente estudo, encontramos uma associação
entre peŕımetro do fragmento e números de ramificações de
cactos (N=39; r 2=0,51; P=0.00), o que também foi encon-
trado em Alves e cols. (2007), indicando que quanto maior
o tamanho do fragmento, maior o número cactos.

Apesar de não termos coletado dados sobre efeito de borda,
observamos a presença de orqúıdeas com inflorescência e
cactos principalmente nas bordas dos fragmentos. A pre-
sença dos indiv́ıduos nessas regiões pode estar relacionada
com a atração de polinizadores e, no caso dos cactos, dis-
persão das sementes, ocorrendo em sua maioria pela in-
teração com vertebrados fruǵıvoros (Silva 1988). Além
disso, pode estar associada com o metabolismo CAM, t́ıpico
das Cactaceae e muito comum nas Orchidaceae (Oliveira
& Sajo 1999) visto que as bordas são locais de grande in-
cidência de raios solares e de baixa umidade do solo (Cavatti
2007).

Foi verificada a existência de uma associação positiva entre
o peŕımetro do fragmento e o número de cactos, ou seja,
fragmentos maiores possuem mais cactos. Isso indica que
deve existir um tamanho mı́nimo de fragmento para o esta-
belecimento de populações de cactos nessa restinga.

CONCLUSÃO

Foi verificada a existência de uma associação positiva en-
tre o peŕımetro do fragmento e o número de ramificações
de cactos. Uma vez que foi analisado que os cactos se con-
centraram nas bordas dos fragmentos, isso pode ser uma
explicação para tal resultado. Já entre o peŕımetro do frag-
mento com número de inflorescência de orqúıdeas e com a
espessura da serrapilheira, houve uma associação espúria.
No entanto, necessita - se de mais estudos para avaliar out-
ras variáveis tais como: salinidade, temperatura, umidade,
medidas de dossel, dispersão, polinização e efeito de borda
que podem agregar mais informações para um melhor con-
hecimento da ecologia do local.

Este presente trabalho foi realizado durante o Curso de
Ecologia de Campo do Simpósio Capixaba de Ecologia, no
Parque Estadual Paulo César Vinha(PPCV), o qual foi min-
istrado e orientado pelo Professor Doutor Júlio Cesar Volto-
line.

Agradecemos a organização do evento e ao Professor Doutor
Júlio Cesar Voltoline, que nos auxiliou com excelência, nos
ajudando tanto em campo, quanto nas analizes dos dados e
na preparação do resumo expandido.
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