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cas.cml@hotmail.com

INTRODUÇÃO

O manguezal é um ecossistema de transição entre os am-
bientes terrestres e marinhos, caracteŕıstico de regiões
tropicais e subtropicais, sujeito ao regime de marés. É
constitúıdo de espécies lenhosas t́ıpicas além de micro e
macroalgas, adaptadas à flutuação de salinidade e carac-
terizadas por colonizarem sedimentos predominantemente
lodosos, com baixos teores de oxigênio (Schaeffer Novelli,
1995). Sua ocorrência mundial compreende a faixa en-
tre os trópicos de Câncer e de Capricórnio (23027’N e
23027’S), sendo que o desenvolvimento estrutural máximo
dos manguezais tende a ocorrer próximo à linha do Equador
(Tomlison, 1986).

O manguezal é dotado de complexidade funcional que di-
ficulta a padronização de conceitos ecológicos relativos ao
ambiente (Tognella - De - Rosa et al., 2007), pois apesar de
apresentar baixa diversidade vegetal esse ecossistema pos-
sui ampla distribuição latitudinal (Saenger et al., ., 1983),
tornando complexo o entendimento das diversas estruturas
observadas ao longo de uma linha de costa extensa, como a
brasileira.

O território brasileiro possui uma das maiores áreas de
manguezal do mundo, aproximadamente 20.000 Km 2 de ex-
tensão, distribuindo - se desde o Cabo Orange, na fronteira
com a Guiana Francesa até Laguna, no Estado de Santa
Catarina. No Estado do Esṕırito Santo, os manguezais
distribuem - se desde o riacho Doce, no extremo norte,
até o rio Itabapoana, na divisa com o Estado do Rio de
Janeiro, ocupando uma área aproximada de 70 Km 2. As
florestas mais extensas são encontradas no entorno da báıa
de Vitória e nos estuários dos rios Piraqueaçu e São Ma-
teus (Vale & Ferreira, 1998). A composição floŕıstica dos
bosques consiste nas espécies Rhizophora mangle, Lagun-
cularia racemosa, Avicennia schaueriana, Avicennia ger-
minans e Conocarpus erectus ocorrendo ainda os gêneros
Spartina, Hibiscus e Acrostichum, como associados.

A caracterização estrutural da vegetação dos manguezais
constitui valiosa ferramenta no que concerne à resposta

desse ecossistema às condições ambientais existentes, bem
como aos processos de alteração do meio ambiente, aux-
iliando assim, nos estudos e ações que objetivam a con-
servação.

A dinâmica populacional é o estudo das mudanças no
número de organismos em populações e dos fatores que
as causam e as influenciam, sendo natalidade, mortalidade
e os deslocamentos de ingresso e sáıda dos limites popu-
lacionais os processos modificadores do tamanho popula-
cional (Townsend et. al., 2006). Além disso, avaliar quais
os fatores abióticos que afetam a dinâmica é fundamental
para entender o funcionamento e os processos evolutivos dos
bosques de mangue.

Os manguezais no norte capixaba (Linhares, São Mateus e
Conceição da Barra) estão entre os melhores preservados do
estado, tendo em vista a pequena exploração do potencial
tuŕıstico da região. Sem contar que muitos estão protegidos
por se localizarem em unidades de conservação. Entretanto,
os estudos ecológicos realizados nestes bosques são escassos,
destacando - se Vale (2004) que avaliou os manguezais de
São Mateus sob o contexto da dinâmica geológica e Silva et
al., . (2005) que abordou a estrutura de bosques de mangue
no mesmo local. O manguezal do Rio Itaúnas, situado ao
norte da foz do Rio São Mateus, teve seus dados estrutu-
rais obtidos no estudo desenvolvido por Lima (2007). No
decorrer dos últimos anos, o manguezal do estuário do rio
Itaúnas, localizado no munićıpio de Conceição da Barra,
Esṕırito Santo, tem sido alvo de ações antrópicas, como por
exemplo, processos de aterro para moradia, abertura de foz
artificial, extração de madeira e despejo de lixo. Apesar
da presença de grandes áreas de manguezais no estado do
Esṕırito Santo, os estudos dos atributos estruturais, fun-
cionais e da dinâmica desse ecossistema são poucos.

OBJETIVOS

O presente estudo tem como objetivo analisar a estru-
tura vegetal e identificar à dinâmica populacional dos
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manguezais do rio Itaúnas, para avaliar os processos de colo-
nização e as adaptações dessa vegetação, obtendo - se dados
que forneçam subśıdios à conservação do ecossistema.

MATERIAL E MÉTODOS

Área de Estudo

Este estudo foi desenvolvido no manguezal do estuário do
Rio Itaúnas situado no munićıpio de Conceição da Barra,
Esṕırito Santo. Esse ecossistema localiza - se no interior do
Parque Estadual de Itaúnas (18º 20’S e 18º 25’S; 039º 40’W
e 039º 42’W), que possui uma área de 3.674ha, ocorrendo
também outros sistemas associados e importantes para a
manutenção da integridade ambiental: Dunas, Restinga,
Mata Atlântica e Alagados.
O clima de Conceição da Barra é tropical úmido (Silva et
al., . 2005). A temperatura e a precipitação médias an-
uais são 23,8 ºC e 1408 mm, respectivamente. O mês de
dezembro apresenta a média mensal máxima de precipitação
(204,7 mm), enquanto a mı́nima ocorre em agosto (57,9
mm).
A erosão causada pela migração natural para sul da desem-
bocadura do Rio Itaúnas ameaçou a estrutura do Barramar
Praia Hotel. Desta forma, em 1982, com autorização e o
apoio da Prefeitura de Conceição da Barra e do DNOS-
Departamento Nacional de Obras e Saneamento foi aberto
mais ao norte foz artificial. A referida ação teve como ob-
jetivo a interrupção do processo erosivo que destrúıa parte
do empreendimento econômico (Cepemar, 2004).
De acordo com levantamento realizado por Tognella de Rosa
et al., . (2007), os manguezais do Parque encontram -
se em expansão após a abertura da foz artificial devido a
ampliação da intrusão das marés mais a montante do Rio
Itaúnas. A abertura da nova foz também promoveu o assore-
amento da foz natural e expansão concomitante das áreas de
mangue na região receptora de sedimentos. O assoreamento
ocorreu em conseqüência da intensificação das correntes de
maré enchente devido ao desvio de parte da vazão fluvial da
foz natural.
O manguezal situado na foz do Rio Itaúnas foi dividido em
três áreas com diferente freqüência de inundação por maré,
denominadas de áreas A, B e C. A área A encontra - se em
uma ilhota próxima a foz natural, a área B encontra - se a
margem direita da foz natural próximo à entrada do hotel
Barramar e a área C está à margem esquerda da foz natural.
Procedimento de amostragem

Três parcelas foram escolhidas buscando diferenças signi-
ficativas entre as áreas em relação ao fluxo hidrológico, es-
sas foram delimitadas com trena de 50m, sendo que nos
meses de agosto a novembro de 2007 realizou - se a coleta
dos dados para determinação da estrutura do bosque. Os
indiv́ıduos adultos presentes foram identificados quanto à
espécie e se obteve as medidas de altura e a circunferência
das árvores empregando telêmetro óptico e fita métrica, re-
spectivamente. Foi - se também anotadas todas as carac-
teŕısticas observadas na área interior das parcelas, como
granulometria de substratos, presença de liquens, de mo-
luscos, de macroalgas e herb́ıvora nas folhas das árvores.
Após a caracterização estrutural, em dezembro de 2007 e
janeiro de 2008, determinou - se a implantação do estudo

de dinâmica de plântulas, sendo as mesmas marcadas com
lacre numérico plástico e identificadas quanto à espécie. No
peŕıodo compreendido entre março de 2008 a maio de 2009
foi realizado o acompanhamento das plântulas, obtendo - se
sua altura, empregando fita métrica, e anotadas suas rami-
ficações quando presente e outro dados morfológicos.

Durante as coletas mensais, os dados de salinidade da água
no rio e no interior da parcela foram coletados empregando
- se refratômetro portátil. Demais dados abióticos, impor-
tantes para a compreensão da dinâmica e sobrevivência das
plântulas, como pluviosidade e temperatura diária foram
obtidos na estação metereológica do Ceunes. Os dados de
maré obtidos no DHN (Marinha do Brasil).

Procedimentos de análise

Os resultados obtidos em campo foram plotados em planil-
has no Microsoft Excel, sendo analisados e submetidos ao
tratamento estat́ıstico, obtendo - se média e desvio padrão
mensal para cada área de estudo dos parâmetros de sobre-
vivência, ingresso de indiv́ıduos, mortalidade e altura.

Para os dados de estrutura calculou - se o diâmetro a altura
do peito (DAP) das árvores, a área basal do bosque e den-
sidade de indiv́ıduos por classe de diâmetro e por espécie
(Schaeffer - Noveli & Cintrón, 1986), sendo obtidos área
basal por espécie, DAP médio e a relação tronco por in-
div́ıduo.

Na análise da dinâmica de plântulas são analisadas as taxas
de ingresso, sobrevivência e mortalidade por espécie, relação
entre ingresso/morte, incremento em altura, altura média
por espécie, número de plântulas com ramificações e pro-
porção adulto/plântulas por espécie.

Em relação aos fatores abióticos (salinidade, precipitação e
temperatura) buscou - se avalia - los de forma a correla-
cionar com a dinâmica de plântulas.

RESULTADOS

A parcela A, com 171,6m 2 de área, possui 11 indiv́ıduos
adultos e apresenta 12,24m2/ha de área basal, sendo con-
siderada um bosque maduro. É composta por indiv́ıduos de
três espécies vegetais diferentes, Rhizophora mangle, Avi-
cennia schaueriana e Laguncularia racemosa, a primeira
foi identificada como espécie pioneira por apresentar maior
diâmetro médio e área basal. Registrou - se grande número
de indiv́ıduos de Rhizophora mangle apresentando morte
apical da copa, tal caracteŕıstica pode indicar que está ocor-
rendo um aumento de salinidade na área, apesar de não
haver dados pretéritos. Indiv́ıduos de Avicennia schaueri-
ana e Laguncularia racemosa apresentam ramificações tanto
em plântulas quanto em indiv́ıduos adultos, atribui - se que
isto se deve ao sombreamento pelos indiv́ıduos de maior al-
tura de Rhizophora mangle.

Em termos de densidade, Rhizophora mangle destaca - se em
relação ao número de adultos e plântulas. Por outro lado,
Avicennia schaueriana apresenta maior tamanho médio na
categoria plântulas e Laguncularia racemosa, o menor. Ao
longo do estudo, observou - se que as três espécies apre-
sentaram aumento no ingresso de plântulas, sendo que Rhi-
zophora mangle ampliou seu número original de plântulas
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em 36,4% e Avicennia schaueriana foi aquela que apresen-
tou o menor resultado de ingresso em relação aos dados
originais (20%).

A salinidade mı́nima registrada defronte a parcela foi (5)
(dezembro de 2008) e a máxima ocorreu no mês de janeiro
de 2008 (40). Atribui - se a baixa salinidade em dezembro
de 2008 ao elevado ı́ndice pluviométrico nos dias anteriores
e no dia da coleta. Destaca - se que esta parcela apresenta
alta frequência de inundação e de influência marinha, pois
está próxima a foz e mostra modificações na sua forma es-
trutural devido à variação de energia do sistema. Na área
pode ser observado sedimento mais grosseiro e registrar alta
densidade de ostras e cracas.

A parcela B, possui 100m 2 de área, contendo 22 in-
div́ıduos adultos e apresenta 37,05m2/ha de área basal, po-
dendo ser considerado bosque maduro, esse bosque é monoe-
spećıfico de Rhizophora mangle, tanto em indiv́ıduos adul-
tos quanto em plântulas. Descreve - se esta parcela como
sujeita a menor stresse ambiental, pois há baixa relação
tronco/indiv́ıduo, não sendo observados morte natural nos
indiv́ıduos adultos. Em relação aos dados iniciais, houve
uma taxa de 48,21% no ingresso de plântulas durante os
meses analisados. O tamanho médio das plântulas variou
entre 55 e 64cm e 6% das plântulas apresentaram rami-
ficações.

A salinidade medida em um curso d’água próximo à parcela
no mês de janeiro de 2008 foi quando se obteve maior salin-
idade (40) e no mês de janeiro de 2009 foi menor com 15.

Neste bosque observa - se que a ação do homem é ńıtida,
apresentando no local grande quantidade de lixo (principal-
mente plástico e vidro), com número significativo de árvores
cortadas, sendo visualizadas pequenas áreas queimadas
próxima a parcela e a malha viária.

A parcela C, possuindo área de 200m 2. Apresenta uma área
basal de 18,23m2/ha e densidade de 71 indiv́ıduos adultos,
sendo considerado um bosque intermediário. Rhizophora
mangle é a espécie pioneira, pois possui maior área basal,
Laguncularia racemosa é a espécie que predomina em den-
sidade de indiv́ıduos, mas estes são na maioria jovens apre-
sentando diâmetros acima de 2,5 cm e menores que 10,0 cm.
Esta espécie apresenta alta taxa de mortalidade, indicando
forte stress provocado pela densidade de indiv́ıduos. Avicen-
nia schaueriana é a espécie que apresenta menor quantidade
de indiv́ıduos e maior número de ramificação por indiv́ıduo.
De acordo com Schaeffer - Novelli & Cintron (1986) quanto
maior à quantidade de troncos por indiv́ıduo maior será a
indicação de stress nos estágios iniciais de desenvolvimento.

Em relação aos dados de plântulas obtidos até o momento
identifica - se domı́nio de Rhizophora mangle, sendo obser-
vados somente um único indiv́ıduo na categoria plântula
para Laguncularia racemosa e para Avicennia schaueriana.
O tamanho médio das plântulas varia entre 63 e 75cm ao
longo dos meses analisados. A taxa de ingresso de plântulas
nesta parcela foi de 9,37%, sendo registrada alta quanti-
dade de propágulos de Laguncularia racemosa no mês de
maio. Entretanto, constatou - se que os mesmos sofrem
alta taxa de mortalidade, fixando - se, mas não conseguem
sobreviver por longos peŕıodos. Este padrão de comporta-
mento também foi observado por Saldanha (2004) para o

manguezal do Saco da Fazenda e Rio Camboriú em Santa
Catarina.

A salinidade máxima de 38 registrada em um braço de rio
próximo a parcela ocorreu nos meses de agosto de 2008 e
março de 2009, o menor registro de salinidade foi no mês
de dezembro de 2008 (3). Similar ao observado nos da-
dos de salinidade da parcela A, por ocasião do registro da
salinidade no mês de dezembro ocorreu elevado ı́ndice plu-
viométrico nos dias anteriores e no dia da observação.

Em relação aos dados de temperatura ao longo dos meses
de estudo, esta variou entre 17,5ºC e 31,7ºC.

CONCLUSÃO

Com os dados de estrutura obtidos, constatou - se que a
maioria das parcelas podem ser classificadas como maduras
e que a espécie Rhizophora mangle foi à pioneira em to-
das. Observou - se que a área passou por um aumento de
salinidade, está passando por um processo de assoreamento
e sujeita a forte ação humana. Na análise dos dados de
dinâmica até momento constatou - se que a área apresenta
uma taxa de ingresso maior que a de mortalidade em quase
todos os meses. E que a dinâmica de plântulas registrou
uma permanência do domı́nio observado na estrutura do
bosque maduro, indicando não haver no momento sucessão
de espécies.

A dinâmica populacional precisa continuar sendo analisada
para permitir correlacionar as adaptações das plântulas às
mudanças ambientais impostas ao sistema estuarino com a
abertura da foz artificial e com as posśıveis ações humanas.
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