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INTRODUÇÃO

A floresta de araucárias, chamada cientificamente de
Floresta Ombrófila Mista (FOM) é um ecossistema do
Bioma Mata Atlântica que originalmente ocupava uma área
200.000 Km2, estando presente em 40% do território do
Paraná, 30% de Santa Catarina e 25% do Rio Grande do
Sul. Também ocorria em maciços descont́ınuos nas partes
mais elavadas das Serras do Mar, do Paranapiacaba, da
Bocáına e da Mantiqueira, nos estados de São Paulo, Rio de
Janeiro e Minas Gerais, e também na Argentina (Apremavi,
2004). A FOM abriga uma grande variedade de espécies, al-
gumas das quais só são encontradas nesse ecossistema. Sua
fisionomia natural é caracterizada pelo predomı́nio da Arau-
caria angustifolia (Bert.) O. Ktze., uma árvore de grande
porte popularmente conhecida como pinheiro - do - paraná.
De acordo com IBGE (1992), a FOM pode ser subdividida e
classificada em formação Aluvial, Submontana, Montana e
Altomontana, em função da latitude e altitude de ocorrência
da vegetação.

Na última década do século XX, as áreas ocupadas pela
FOM no sul do Brasil foram bastante reduzidas. A ex-
ploração da madeira de A. angustifolia e de espécies consor-
ciadas a ela, como a imbuia (Ocotea porosa (Nees) L. Barr.),
e a expansão de áreas agŕıcolas e de pecuária representam
alguns dos fatores responsáveis pela expressiva redução da
área ocupada por esta vegetação. (Backes, 1983).

Outrossim, os fragmentos com espécies nativas vêm di-
vidindo espaços com espécies exóticas, principalmente Pi-
nus e Eucalyptus, que se dispersam de plantações de inter-
esse econômico que há anos vêm sendo cultivadas na região
e se adaptaram bem ao clima e solo.

Estudos da estrutura da vegetação são importantes para a
Taxonomia Vegetal e para a Fitogeografia. Além disso, con-
tribuem para a compreensão da dinâmica das comunidades
vegetacionais (Rodrigues, 1988) e são fundamentais para
promover discussões e ações para a conservação da biodi-

versidade, bem como para estudos de recuperação de áreas,
manejo de bacias hidrográficas enre outros(Facciulo, 2008).
Os levantamentos fitossociológicos são muito escassos no
Paraná e praticamente inexistentes na Região Sudoeste do
estado. Desta forma, este trabalho objetivou a realização
de um levantamento floŕıstico e fitossociológico das espécies
arbóreas de um fragmento de Floresta Ombrófila Mista lo-
calizado na área rural do munićıpio de Clevelândia, Região
Sudoeste do Paraná.

OBJETIVOS

Realizar um levantamento floŕıstico e fitossociológico das
espécies arbóreas de um fragmento de Floresta Ombrófila
Mista no munićıpio de Clevelândia, Região Sudoeste do
Paraná.

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi realizado de abril a agosto de 2008, numa pro-
priedade particular, com 228,35ha de área total, incluindo
um remanescente de FOM, que atinge 72% desta área, onde
foi feito o presente estudo. Está localizada a 866m de
altitude entre as coordenadas: longitude: 26º 19‘ 30.00”
e latitude: 52º 13‘44.76”, na área rural do munićıpio de
Clevelândia, Região Sudoeste do Paraná. O local é formado
por lugares planos e com inclinações leves a acentuadas, com
áreas de nascentes e limitada por rio, área de pastagem e
área de cultivo.

Para análise de vegetação foram marcadas aleatoriamente
vinte parcelas de 10x10m. Em cada parcela foram amostra-
dos todos os indiv́ıduos cujo caule apresenta diâmetro na al-
tura do peito (DAP) igual ou superior a 10 cm. Além da re-
alização da lista das espécies, e das medidas dendrométricas,
foram avaliados os seguintes parâmetros fitossociológicos:
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densidade, freqüência, dominância e ı́ndice de valor de im-
portância.

A listagem do material encontrado foi elaborada segundo o
Sistema de Classificação Botânica. A identificação foi feita
por observação da espécie no local. Quando não era posśıvel,
eram feitas coletas de partes arbóreas para posterior identi-
ficação. A identificação do material foi realizada através de
literatura botânica dispońıvel.

RESULTADOS

Foram registrados 387 indiv́ıduos, divididos em 33 espécies
arbóreas, pertencentes a 24 gêneros e 19 famı́lias botânicas.
Tais valores são considerados normais para o tipo de veg-
etação, quando comparados com estudos semelhantes, cu-
jos valores apresentam pouca alteração. Watzlawich et
al., (2005) em General Carneiro, PR, encontraram resul-
tados um pouco superiores em famı́lia, porém inferiores em
número de indiv́ıduos. Já Negrelle e Silva (1992) encon-
traram resultados superiores em todos os grupos.

Dentre as famı́lias estão: Annonaceae, Aquifoliaceae, Arau-
caceae, Arecaceae, Bignoniaceae, Boraginaceae, Euphor-
biaceae, Malvaceae, Meliaceae, Podocarpaceae, Rosaceae,
Solonaceae, Symplocaceae, Anacardiaceae, Fabaceae, Sap-
idaceae, Rutaceae, Myrtaceae e Lauraceae. Destacaram -
se como as mais ricas Myrtaceae e Lauraceae, ambas com
cinco espécies, seguidas de Sapindaceae, Fabaceae e Anac-
ardiaceae, com duas.

Resultados semelhantes são obtidos nos estudos de Negrelle
e Silva (1992) em Caçador, SC, onde as famı́lias mais rep-
resentativas foram Myrtaceae, Fabaceae, Sapindaceae, Lau-
raceae e Aquifoliaceae.

As famı́lias Lauraceae, Aquifoliaceae e Myrtaceae também
foram as mais ricas no estudo de Cordeiro (2005) em Guara-
puava, e de Portes, Galvão e Koehler (2000) em Quatro
Barras, ambos no Paraná. Somando - se a estas, a famı́lia
Flacourtiaceae também foi representativa nos trabalhos de
Kozera, Dittrich e Silva (2006), em Curitiba. Lima (2007)
teve como espécies mais representativas em seu estudo em
Guatambu, SC, as espécies Fabaceae, Lauraceae, Meliaceae
e Aquifoliaceae. Na pesquisa de Dias v et al., (1998), em
Tibagi, Paraná, as famı́lias Myrtaceae, Lauraceae, Euphor-
biaceae, Flacourtiaceae e Fabaceae também foram as mais
ricas.

A distribuição dos indiv́ıduos em relação a seu DAP médio
inferior foi de 12,96cm da Symplocos tenuifolia (Brand) e a
superior foi de 44,88cm para a Ocotea porosa. Já a altura
média inferior foi 3,5m para o Butia eriospatha (Mart. ex
Drude) Becc, e a superior foi de 14,6m para a O. porosa e
O. catharinensis Mez.

O número de indiv́ıduos teve extremos bem distintos sendo
a espécie de menor ocorrência B. eriospatha, e de maior A.
angustifolia.

A freqüência variou de 15% para Sebastiana klotzschiana
(M. Arg.), Citrus sinensis (L.) Osbeck e C. aurantiifolia
(Christm) Swingle, a 95% para A. angustifolia o que coloca
- a como presente em quase todas as parcelas amostrais.

Negrelle e Silva (1992) observaram que A. angustifo-
lia esteve presente em 38,57% das unidades amostrais,

tendo a maior porcentagem de freqüência entre as espécies
amostradas.
Obteve a maior dominância O. porosa, com valor de 63,24%,
seguida de B. eriospatha, e a menor, S. Tenuifolia, com
ı́ndice 0,69%.
Nos estudos de Negrelle e Silva (1992) as espécies com os
maiores valores relativos de dominância foram A. angus-
tifolia (42,87%) e O. porosa (17,89%). No trabalho de
Portes, Galvão e Goehler (2001), a espécie mais dominante
foi Ilex microdonta,uma Aquifoliaceae, com 46,15%. Em
Lima (2007) as espécies destacadas como dominantes são
Nectandra megapotamica Mez., com 25,44%, seguida de A.
angustifolia e C. vernalis. Observa - se que comumente A.
angustifolia e espécies da famı́lia Lauraceae aparecem entre
as dominantes nas formações florestais comparadas.
Quanto à densidade, o total de indiv́ıduos por hectare foi de
1548, totalizando 19,07 m2/ha de área basal. Este resultado
foi superior a todos os demais comparados.
A densidade maior foi observada para a espécie A. Angus-
tifolia com 47,54%, seguida de Patagonula americana L.,
Campomanesia xanthocarpa O. Berg. e Ilex paraguaiensis
A. St. Hil.
No trabalho de Negrelle e Silva (1992) destacaram - se pela
maior densidade A. angustifolia e P. angustifolia (12,14%),
C. vernalis (10,35%), O. porosa (8,93%) e C. obliqua
(6,79%).
As cinco espécies mais importantes em relação ao Valor de
Importância (VI) somaram juntas 40,16%. A. angustifolia
apresentou maior VI (33,97) em decorrência dos seus al-
tos valores de densidade e freqüência .Da mesma forma, I.
paraguaiensis , cujo VI foi de 25,94. O. porosa, Podocarpus
lamberti (Klotz), S. klotzschiana e P. americana também
obtiveram VI maior ou próximo a 20. O menor VI foi reg-
istrado para Rollinia sylvatica (A. St. - Hil.) Mart. (3,35).
Lima (2007) também registrou a espécie A. angustifolia
como uma das cinco mais importantes. No estudo de
Watzlawick et al., (2005), as três espécies com maior
valor de importância foram comuns com este estudo: O.
porosa (12,95%), A. angustifolia (12,45%), I. paraguaiensis
(5,80%), .
A espécie I. paraguaiensis, além de nativa da região, muitas
vezes é introduzida nos fragmentos com fins comerciais para
a industrialização da erva - mate para chimarrão, bebida
apreciada na região, o que pode favorecer seu VI alto nestes
estudos.

CONCLUSÃO

Por meio da análise dos resultados obtidos neste estudo
pode - se concluir que as famı́lias Myrtaceae, Lauraceae,
Sapindaceae, Fabaceae e Anacardiaceae destacaram - se
como as mais importantes, o que foi comum também em
outros estudos na mesma formação florestal, nos estados
do Paraná e Santa Catarina. Pode - se também dizer que
estas famı́lias apresentaram maior variedade de espécies, in-
dicando caracteŕısticas que lhes permitem desenvolver - se
em áreas fragmentadas.
A espécie A. angustifolia foi a mais caracteŕıstica da área,
apresentando o maior valor de importancia em decorrência
dos seus altos valores de densidade e freqüência . Da mesma
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forma, destacaram - se como importantes as espécies Ilex
paraguaiensis, Ocotea porosa, Podocarpus lamberti, Sebas-
tiana klotzschiana e Patagonula americana.
As espécies da famı́lia Lauraceae, nos gêneros Ocotea e
Nectandraaparecem destacadas em vários trabalhos em
FOM. Porém, como não há publicação de trabalhos de es-
tudos floŕısticos e fitossociológicos na Região Sudoeste do
Paraná, comparações com vegetação da mesma região não
são posśıveis.
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sertação de Mestrado. Programa de Pós - graduação em
Ciências Ambientais. Universidade Comunitária Regional
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vestre, R. 2005. Caracterização da composição floŕıstica e
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