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INTRODUÇÃO

O modo pelo qual se dá o uso dos recursos naturais é deter-
minante no processo de desenvolvimento sustentável. Parte
significativa dos danos ambientais é fruto do desconheci-
mento ou da negligência dos diferentes atores sociais quanto
à capacidade suporte dos ecossistemas. Muitos ecossistemas
de clima árido e semi - árido têm sofrido severa sobrex-
ploração através do sobrepastoreio, da agricultura e da re-
tirada de lenha, resultando na diminuição da biomassa e
na erosão do solo. Essas mudanças são dif́ıceis de serem
revertidas devido a retroalimentação positiva que tende a
uma estabilização da nova situação (Holmgren & Sheffer,
2000). No Brasil as áreas suscept́ıveis à desertificação se
estendem pelas terras de clima semi - árido e sub - úmido
seco, situadas na Região Nordeste.

A seca é um fenômeno natural, caracteriza - se pela redução
da quantidade e a maior irregularidade das chuvas, preju-
dica o crescimento e o desenvolvimento da vegetação. A seca
contribui com o aumento da degradação do solo, porque re-
duz o ciclo ativo da vegetação e a matéria orgânica deposi-
tada na sua superf́ıcie. O solo fica exposto, por um peŕıodo
de tempo maior que o normal, à ação da alta temperatura e
sua superf́ıcie pode superar os 500 C. Sementes de espécies
de cactáceas, que são consideradas resistentes às altas tem-
peraturas, perdem seu poder de germinar sob temperaturas
de 45º C (Haysai, 1981 segundo Sampaio & Salcedo, 1997).

As interações planta solo desempenham papel importante
na determinação da estabilidade da cobertura vegetal. O
recobrimento vegetal diminui a evaporação de água do solo,
cria um micro ambiente proṕıcio ao desenvolvimento da mi-
crobiota responsável pela ciclagem de nutrientes e ao re-
crutamento de novas plântulas. A vegetação e o depósito
de restos orgânicos amortecem a velocidade da chuva per-
mitindo que infiltre no solo e fique dispońıvel às plantas.
Quando a cobertura vegetal é perdida a infiltração diminui
e o escoamento superficial aumenta. A superf́ıcie do solo
descoberto pode formar encrostamento pelo impacto direto

dos pingos da chuva, e essas crostas restringem a infiltração
da água. Em adição, o solo nu é suscept́ıvel a erosão pelo
vento e pela água que causa remoção de nutrientes das man-
chas degradadas (Holmgren & Sheffer, 2000). Apesar da
importância que tem o recobrimento vegetal para o solo,
a maioria dos trabalhos sobre a caatinga não estima esse
parâmetro, e o método do ponto interseção é pouco uti-
lizado pelos pesquisadores.

OBJETIVOS

Pequenas mudanças na qualidade do solo podem ser sufi-
cientes para desencadear um processo degradativo. O ob-
jetivo do trabalho é gerar informações sobre o ecossistema
de caatinga em processo de desertificação, enfocando prin-
cipalmente o recobrimento do solo, incluindo também a di-
versidade de espécies e sua estrutura vertical, com o fim de
respaldar informações para a identificação de comunidades
em processo de desertificação, visando futuras ações de con-
servação ambiental.

MATERIAL E MÉTODOS

2.1 - Área de Estudo

A zona de estudo abrangeu gradientes de degradação ambi-
ental ligados ao sobrepastoreio e extração de lenha no mu-
nićıpio de Floresta, estado de Pernambuco, e foi selecionada
pela interpretação de imagens de satélite geradas pela RRS
(Recife Receiving Station-Departamento de Tecnologia Ru-
ral, Universidade Federal Rural de Pernambuco/ UFRPE) e
durante expedições de campo. Floresta compõe um dos qua-
tro núcleos de desertificação do Brasil, o núcleo de Cabrobó.

O clima predominante na zona de estudo é quente e semi
- árido, BShw’ segundo a classificação de Köppen, pre-
cipitação média anual de 500 mm, chuvas de verão retar-
dadas para o outono e temperatura média anual de 270 C.
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As unidades amostrais foram alocadas em diferentes áreas,
que apresentaram situações semelhantes com relação às
condições climáticas, solo Luvissolo, altitude entre 334 m e
391 m, declividade entre de 0% a 5%, relevo suave ondulado,
uso do solo pelo pastoreio extensivo e extração de lenha.
O Luvissolo foi escolhido por ocupar grandes extensões de
áreas cristalinas e relevo suave ondulado na região semi -
árida (13,3%) e porque é considerado altamente suscept́ıvel
à erosão, em virtude da grande diferença textural entre os
horizontes A e Bt (Jacomine 1996). Os Luvissolos são, em
geral, rasos a pouco profundos, apresentam freqüentemente
revestimento pedregoso na superf́ıcie (pavimento desértico)
ou na massa do solo e crosta superficial de 5 a 10 mm de
espessura.

Para o estudo foram escolhidos três tipos de ambiente,
com intensidade decrescente dos processos erosivos do solo:
degradado, medianamente degradado e conservado. O am-
biente degradado, com caatinga arbustiva aberta e alta in-
tensidade de pastejo, apresentou erosão laminar severa, sul-
cos freqüentes e voçorocas. O conservado, com caatinga
arbóreo - arbustiva, muito densa e baixa ou pouco densa e
mais alta e raramente pastejada, apresentou erosão laminar
ligeira. O medianamente degradado, com vegetação inter-
mediária em relação aos demais, apresentou erosão laminar
ligeira a moderada.

2.2 - Amostragem

As comunidades vegetais de cada um dos três ambientes
foram amostradas através de sete pares de transectos rep-
resentativos. A metodologia utilizada foi a do ponto - in-
terseção que proporciona amostrar as espécies mais abun-
dantes da comunidade vegetal e possibilita estimar a cober-
tura do solo pela vegetação e por tipos de substrato em sua
superf́ıcie (Muller - Dombois & Ellenberg, 1974).

Os transectos tinham 25 ou 20 m e eram dispostos em pares
paralelos distanciados 10 m. No total foram amostrados 620
pontos para cada ambiente de estudo. Segundo o método
dos pontos alinhados, em cada transecto, em pontos pré -
determinados e interdistanciados de 0,5 m, foi abaixado um
varão, de 2,50 m de comprimento e 4 mm de diâmetro, ver-
ticalmente sobre a cobertura vegetal (componente biótico),
contando - se todos os contatos varão - planta, por espécie e
por intervalos de altura (de 0,5 m) para a determinação do
recobrimento vegetal do solo. O recobrimento do solo por
diferentes tipos de substrato (componente abiótico) foi com-
posto por restos orgânicos, terra fina solta, encrostamento,
afloramento de rocha e fragmentos de rocha de diferentes
tamanhos de diâmetro, cascalho ( >2 mm até 2 cm), cal-
hau ( > 2 cm até 25 cm) e matacão ( >25 cm), que foram
contabilizados, quando tocaram na ponta ou na lateral do
varão.

Foi estimado como śıtio colonizável pela emergência de
plântulas aquele com cascalho, restos orgânicos e terra fina
solta, como não favorável à emergência de plântulas o que
apresentou calhau, matacão, afloramento de rocha e en-
crostamento. Neste caso a colonização pode se dar pelo
crescimento lateral das plantas. O substrato pode ainda
atuar como mulch, dificultando a evaporação da água do
solo.

O trabalho de campo se desenvolveu em três campanhas
nos anos de 2005, 2006 e 2008, sempre no peŕıodo corre-

spondente as chuvas, nos meses de março a junho. O ma-
terial botânico coletado para identificação foi processado e
incorporado no Herbário Professor Vasconcelos Sobrinho da
UFRPE com numeração de 48.603 a 48.650.
2.3 - Tratamento dos Dados

A identificação botânica seguiu o sistema de classificação
de Cronquist (1981). Foram analisados os seguintes
parâmetros. Recobrimento do solo pela vegetação e por
diferentes tipos de substrato. Por diferentes tipos de
substrato nos pontos não recobertos pela vegetação, ob-
tendo o percentual de śıtios colonizáveis pela emergência
de plântulas (somando - se os substratos cascalho, restos
orgânicos e terra fina solta), e não colonizáveis (somando -
se os substratos calhau, matacão, afloramento de rocha e en-
crostamento) (Santos, 2003). Contribuição das espécies no
recobrimento do solo em projeção horizontal, obtido como a
percentagem do recobrimento de uma espécie com respeito à
soma do recobrimento de todas as espécies e posterior clas-
sificação das espécies, de acordo com a sua contribuição es-
pećıfica (CE%) em dominantes (CE > 10%), intermediárias
(CE = 10% e = 1%) e raras (CE < 1%) (Santos, 2003). Or-
ganização das espécies e dos contatos em estratos verticais
de 1,0 m a partir no ńıvel do solo. Índice de diversidade de
Shannon - Weaner (H= - ? (pi ln pi) em nats/ind).

RESULTADOS

3.1 - Diversidade

No total foram amostradas 72 espécies, pertencentes a 25
famı́lias botânicas, sendo Euphorbiaceae a que agrupou o
maior número delas, 14 espécies. Outras comunidades de
caatinga apresentaram Euphorbiaceae como famı́lia de ele-
vado número de espécies (Araújo et al., , 1995; Rodal at
al., 1999; Maracajá et al., , 2003).
O número de espécie e a diversidade decresceram com o
aumento da degradação, assim a comunidade do ambiente
conservado apresentou 46 espécies e 2,02 nats/ind, a do am-
biente medianamente degradado 39 espécies e 1,86 nats/ind,
e a comunidade do ambiente degradado 29 espécies e 1,21
nats/ind.
No levantamento fitossociológico do estrato arbustivo -
arbóreo de duas comunidades vegetais da Vila Santa Cata-
rina, Serra do Mel, RN, Maracajá et al., , (2003) obser-
varam em um trecho de caatinga preservada 14 espécies e
diversidade de 1,29 nats/ind, e em uma catinga antropizada,
utilizada para pastoreio e extração de lenha, sete espécies e
diversidade de 0,79 nats/ind. Valores inferiores aos encon-
trados em Floresta nesse trabalho, mas que também demon-
straram perda do número de espécies e da diversidade com
o aumento da degradação.
As espécies foram reunidas, segundo a classificação de Eiten
(1968), em seis formas de crescimento, encontrando - se no
total, 37 herbáceas, 25 lenhosas, quatro cactiformes, duas
rosetas terrestres, uma roseta eṕıfita e duas lianas.
3.2 - Recobrimento do Solo por Tipos de Substrato e pela
Vegetação

O recobrimento do solo por restos orgânicos apresentou val-
ores mais elevados no ambiente conservado e medianamente
degradado 43,9% e 32,0%, respectivamente, que no ambi-
ente degradado 19,0%. Nos dois primeiros ambientes, a
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vegetação mais conservada contribui com maior biomassa
(na forma de folhas, frutos, sementes e galhos secos) para
a acumulação de restos orgânicos sobre o solo, e com maior
adensamento das plantas o que dificultou a dispersão desse
material por parte dos agentes da erosão.

O recobrimento do solo por terra fina solta e cascalho foi
mais abundante no ambiente degradado 42,1% e 32,6%, re-
spectivamente, que no medianamente degradado 31,2% e
27,0%, respectivamente, e no conservado 22,4% e 19,3%,
respectivamente.

A cobertura do solo pelos diferentes tipos de substrato (com-
ponentes abióticos) foi realizada na maior parte dos pontos
amostrados por restos orgânicos, cascalho e terra fina solta
o que refletiu positivamente na presença de pontos pasśıveis
de colonização vegetal por recrutamento de plântulas. Anal-
isando apenas as áreas sem cobertura vegetal foi observado
que o percentual de pontos colonizáveis foi maior no am-
biente degradado (91,0%) que nos demais ambientes, con-
servado (84,3%) e medianamente degradado (83,9%), con-
cluindo - se que a persistência de áreas sem recobrimento
vegetal não se dá porque os śıtios dispońıveis são inadequa-
dos ao estabelecimento de novos indiv́ıduos.

O solo apresentou - se mais protegido pela vegetação (com-
ponente biótico) nos ambientes conservado e medianamente
degradado, com valores de recobrimento elevados, 78,8% e
78,0%, respectivamente, maiores que o recobrimento vege-
tal do ambiente degradado 54,1%, com diferença significa-
tiva a 5% entre o ambiente conservado e o degradado. O
recobrimento vegetal no ambiente degradado foi realizado
predominantemente por herbáceas enquanto nos outros dois
ambientes o predomı́nio foi das lenhosas.

3.3 - Recobrimento Espećıfico

As espécies que mais contribúıram para o recobrimento veg-
etal (espécies dominantes, CE > 10%) no ambiente conser-
vado foram Caesalpinia pyramidalis Tul. e Cordia leuco-
cephala Moric que juntas totalizaram 49,29%. No ambiente
medianamente degradado C. pyramidalis junto a Aristida
adscensionis L. totalizaram 52,57% dos contatos. No ambi-
ente degradado A. adscensionis foi responsável por mais da
metade do recobrimento vegetal do solo com 57,16% dos
contatos. Com esses resultados observa - se claramente
uma modificação na “qualidade” do recobrimento vegetal do
solo, onde espécies lenhosas foram gradativamente perdendo
espaço para uma espécie herbácea. Devido a seu pequeno
porte e reduzida “área de sombreamento” A. adscensionis
forma uma cobertura de baixa eficácia para o solo. Sendo
uma terófita sua população desaparece no peŕıodo seco, per-
manecendo no ambiente apenas suas sementes, enquanto o
solo fica totalmente exposto à ação dos agentes da erosão.

Em relação às espécies mais importantes para o recobri-
mento, C. pyramidalis (catingueira) apresenta - se ampla-
mente distribúıda no Nordeste semi - árido, tendo am-
pla faixa de tolerância, sendo encontrada em ambientes
degradados. No estudo fitossociológico da caatinga do ambi-
ente antropizado I, em Areia, PB, Pereira et al., , (2000) en-
contraram C. pyramidalis com densidade relativa de 34,9%.
No munićıpio de Custódia, PE, a fitossociologia da comu-
nidade de caatinga mostrou que C. pyramidalis foi a espécie
com maior densidade relativa, 36% (Araújo et al., , 1995).
Com relação a A. adscensionis (capim panasco) é tratada

por muitos autores como uma espécie indicadora de ambi-
entes degradados (Duque, 1980).

3.4 - Estrutura Vertical

Em todos os ambientes de estudo o estrato mais baixo (0
a 1 m) foi o que apresentou maior número de espécies e
de contatos quando comparado com os demais estratos. De
maneira geral os valores de número de contatos e de espécies
foram decrescentes com o aumento da altura dos estratos e
do ńıvel de degradação.
O ambiente conservado apresentou uma distribuição de con-
tatos por estrato vertical mais eqüitativa que os outros am-
bientes, e uma vegetação mais alta (5 a 6 m) em comparação
com a vegetação do ambiente medianamente degradado (4
a 5m) e do ambiente degradado (2 a 3m).

CONCLUSÃO

A redução da flora com a degradação ambiental foi acom-
panhada pela diminuição da diversidade.
O recobrimento por tipo de substrato, nas áreas sem cober-
tura vegetal, mostrou que o percentual de pontos colo-
nizáveis foi maior no ambiente degradado que nos demais
ambientes, concluindo - se que a persistência de áreas sem
recobrimento vegetal não se dá porque os śıtios dispońıveis
são inadequados ao estabelecimento de novos indiv́ıduos.
O recobrimento vegetal no ambiente conservado foi prin-
cipalmente realizado por plantas lenhosas que perderam
espaço para as herbáceas com o aumento da degradação. No
ambiente degradado A. adscensionis atingiu sozinha mais
da metade de todo o recobrimento do solo. Essa espécie
é uma terófita, no peŕıodo seco apenas suas sementes per-
manecem no ambiente, o solo fica exposto à ação dos agentes
da erosão o que acentua a tendência de degradação do ecos-
sistema.
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