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UEM - rafaelmorenocampos@gmail.com 4 Graduado em Tecnologia em Meio Ambiente pela Universidade Estadual de Maringá-
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INTRODUÇÃO

As Unidades de Conservação (UCs), são uma importante
ferramenta na proteção do patrimônio natural. Segundo o
Sistema Nacional de Unidades de Conservação (Snuc) além
de proteger ecossistemas naturais, as UCs tem como obje-
tivo promover a recuperação de áreas degradadas o mais
próximo posśıvel das suas condições originais (MMA, 2002)

O processo de recuperação de uma área degradada, é mul-
tifatorial, e a natureza do distúrbio que criou a área im-
pactada é outro aspecto importante que influencia nas pro-
priedades f́ısicas e qúımicas do solo. Essas alterações vão
depender principalmente da forma e intensidade do uso do
solo (Brown & Lugo, 1990; Kappele et al., 996; Guariguata
& Ostertag, 2001; Kennard, 2002)

Odum (1988) salienta que, quando um processo sucessional
não é interrompido por forças externas, ele tende a ser
direcional e previśıvel, contudo, em áreas degradadas, a
sucessão secundária pode ocorrer diferentemente daquelas
em clareiras naturais na floresta (Mesquita et al., 001). A
presença das espécies exóticas invasoras é um dos fatores
que podem modificar a trajetória normal de sucessão, além
de ser a primeira causa de perda de biodiversidade em ilhas
e UCs (Campos & Rodrigues, 2006)

Essas espécies são capazes de modificar sistemas naturais
ocupando o espaço das plantas nativas, levando - as a
diminuir em abundância e extensão geográfica, aumentando
os riscos de extinção local de populações e de espécies (Ziller,
2006)

OBJETIVOS

O objetivo deste trabalho foi verificar a influência da invasão
biológica de Psidium guajava em uma pastagem em recu-

peração, localizada dentro de uma Unidade de Conservação
Federal

MATERIAL E MÉTODOS

Área de estudo

A área de estudo, ilha Porto Rico, está inserida na plańıcie
de inundação do alto rio Paraná, tendo como ponto de re-
ferência às coordenadas 22o45’S e 53o15’W e, corresponde
ao último trecho não represado do rio Paraná (Agostinho et
al., 004)

A vegetação da área está inserida no bioma Mata Atlântica,
na região fitoecológica da Floresta Estacional Semidecidual
(Ibge, 1992), sendo classificada como Floresta Estacional
Semidecidual Aluvial (Campos & Souza, 1997)

A área de estudo, assim como toda a região noroeste do
estado do Paraná, movido pelo processo de colonização,
sofreu intenso desmatamento na década de 70, em primeiro
plano para o plantio de café e posteriormente para a criação
de gado (Campos, 1999). Contudo, diante da importância
ecológica de região, em 1997 foi dado um importante passo
para a conservação da biodiversidade nessa área com a
criação da Área de Proteção Ambiental Federal das Ilhas
e Várzeas do Rio Paraná - APA - IVRP, juntamente com o
Parque Nacional de Ilha Grande (Motta & Campos, 1999).
Com essa iniciativa de proteção, às áreas de pastagem foram
abandonadas e iniciou - se um processo de sucessão se-
cundária na região

Amostragem

Em 2002, cinco anos após a criação da UC e dado ińıcio
ao processo de recuperação florestal, foi realizado na área
o primeiro levantamento fitossociológico. Mais cinco anos
depois, em 2007, foi realizado o segundo levantamento, to-
talizando dez anos da implantação da UC
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Em ambas as análises, as espécies arbóreas foram en-
quadradas em dois estratos da vegetação:

- Estrato 1: indiv́ıduos com Peŕımetro à Altura do Peito -
PAP maior ou igual a 15cm, delimitadas em 10 parcelas de
10x10m totalizando uma área total amostrada de 0,1ha.

- Estrato 2: indiv́ıduos com menos de 15cm de PAP e altura
superior a 1m, amostradas em 10 sub - parcelas de 10x5m
totalizando uma área de 0,05ha

Todos os indiv́ıduos foram identificados e tiveram os val-
ores de PAP mensurados com fita métrica. A altura dos
indiv́ıduos foi estimada por meio de comparações com in-
strumentos de dimensões conhecidas

O estágio sucessional da vegetação foi avaliado com o aux́ılio
da classificação das espécies nos seguintes grupos ecológicos:
pioneira, secundária, cĺımax, invasora e morta de acordo
com a literatura pertinente (Kageyama, 1992) e por ob-
servações pessoais realizadas em campo

Análise dos dados

Para verificar as alterações na estrutura fitossociológica da
comunidade durante os quatro anos, foram calculados os
valores absolutos e relativos de densidade, dominância e
freqüência, utilizando - se o programa FITOPAC® 1.0
(Shepherd, 1995). A partir destes dados foram estimados
os ı́ndices de valor de importância (IVI) e o de diversidade
Shannon - Weaner (H’)

Como forma de ver se houve diferença significativa na di-
versidade da área estudada nos dois peŕıodos de avaliação,
realizou - se um teste t para amostras independentes ao ńıvel
de significância de 5%, de acordo com Magurran (1988). Os
testes estat́ısticos foram processados utilizando - se os pro-
gramas BioEstat V4.0 (Ayres et al., 005) e STATISTICA
for Windows (Stasoft, 2005)

Utilizou - se o ı́ndice de similaridade de Sorensen (Müeller -
Dombois & Ellenberg, 1974), para comparar a composição
floŕıstica das florestas, considerando a presença e ausência
das espécies. Os resultados do ı́ndice variam de zero a um,
onde um significa duas parcelas totalmente similares, e zero
significa que não há espécies em comum entre as florestas
comparadas

RESULTADOS

É sabido que a velocidade de recuperação de uma floresta
secundária é condicionada pela interação de vários fatores
de origem f́ısico, qúımico e biológico determinando desta
forma, a taxa de crescimento e a composição das espécies
da área em recuperação

De acordo com o primeiro levantamento fitossociológico na
área de estudo, em cinco anos de sucessão foram registradas
11 espécies no estrato 1, e 21 espécies no estrato 2. Entre-
tanto, em 2007, o número de espécies apresentado pelo es-
trato 1 foi o mesmo (11 espécies), e no estrato 2 a riqueza au-
mentou para 23 espécies. A análise de similaridade também
apontou para uma alta similaridade (0,76) na composição
das espécies nos dois peŕıodos amostrados, em ambos os
estratos

A partir dos dados de riqueza e similaridade, é posśıvel ob-
servar que o incremento de espécies na área de estudo teve
um rápido recrutamento nos cinco primeiros anos, com uma

estagnação no peŕıodo posterior e pouca mudança na com-
posição das espécies. Este fato, pode estar relacionado à
presença da espécie exótica invasora Psidium guajava, que
é natural da América Tropical, entre o sul do México e o
norte da América do Sul (Soubihe Sobrinho & Gurgel, 1962)

Analisando o ı́ndice de valor de importância (IVI), foi
posśıvel ver uma grande mudança quanto à posição desta
espécie. Em cinco anos, no estrato 1, Psidium guajava pas-
sou da 12ª posição em 2002 para a 2ª em 2007, com um
incremento de mais de 91% no IVI

Esta alta dominância de P. guajava, merece especial
atenção, pois só confirma o seu forte caráter invasor. Na
região, diante de um distúrbio antrópico a área tende
a ser ocupada por Psidium guajava e também pela
exótica/oportunista Tabernaemontana catharinensis que
passam a dominar a área, dificultando e/ou impedindo o
estabelecimento das espécies pioneiras e secundárias, mod-
ificando o processo sucessional local

Psidium guajava tem sido encontrada também com grande
IVI em áreas de pastagens abandonadas em outros trabal-
hos sobre sucessão secundária em florestas tropicais (Aide
et al., 000; Pascarella et al., 000). Segundo os autores, o
sucesso de P.guajava na dominância de pastagens pode ser
atribúıdo à combinação de rebrota e dispersão. O seu fruto
comest́ıvel é disperso pelas aves e pelo gado, um dos princi-
pais dispersores. De acordo com Somarriba (1985), cada
animal consome cerca de 11 kg de frutos/dia e dispersa
aproximadamente 49.500 sementes/dia. Estas sementes não
são destrúıdas na passagem pelo trato digestivo do animal e,
conseqüentemente, germinam e se estabelecem rapidamente
nas pastagens

Além da eficiente combinação de rebrota e dispersão, essa
espécie prefere áreas de agricultura e áreas perturbadas, so-
los com boa umidade e locais mais abertos e iluminados
como orlas de matas, tendo um impacto grande sobre a
flora nativa devido ao sombreamento que provoca nas áreas
por ela dominada (Instituto Hórus, 2007)

Quanto ao ı́ndice de diversidade, o valor de H’ calculado
para o estrato 1 em 2002 (1,15 nats/ind.) diferiu significa-
tivamente (t: - 2,32; p= 0,029) em relação a 2007 (1,90
nats/ind.) . O estrato 2 também apresentou diferença sig-
nificativa (t: - 2,18; p= 0,038) entre 2002 (2,29 nats/ind.)
e 2007 (2,33 nats/ind.)

A partir desses dados de diversidade, foi posśıvel observar
que apesar da riqueza não ter mudado nesse intervalo de
tempo, a proporção no número de indiv́ıduos se modificou,
mesmo com o aumento expressivo de P. guajava. No es-
trato 1 em 2002, as quatro espécies mais abundantes foram
responsáveis por 91% do total dos indiv́ıduos. Somente a
pioneira Croton urucurana compreendeu 71% do total dos
indiv́ıduos. As oito espécies restantes somaram 9% dos in-
div́ıduos. Em 2007, as quatro espécies mais abundantes
perfizeram 82% do total, e as outras oito espécies contabi-
lizaram 18%

No estrato 2 a dominância é menor em relação ao estrato
1, as quatro espécies mais abundantes em 2002 somam 66%
do total dos indiv́ıduos e o restante das 18 espécies com-
preendem 34%. Abundância semelhante foi observada em
2007, com um total de 65% dos indiv́ıduos para as quatro
espécies mais abundantes e 35% para as outras 20 espécies
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Esta melhora na distribuição do número de indiv́ıduos, pode
estar relacionada, ao avanço no estágio sucessional da flo-
resta, com a morte de indiv́ıduos pioneiros e o crescimento
de espécies secundárias como Rollinia emarginata, Machao-
nia brasiliensis e Picramnia sellowii

Diante dos resultados, pode - se observar que a preservação
da área teve importante contribuição na diminuição do
ritmo de degradação ambiental, favorecendo os processos
de recuperação natural da mesma. Contudo, o aumento ex-
pressivo das espécies exóticas invasoras retrata o distúrbio
sofrido pela área, requerendo medidas de controle, manejo
e erradicação dessas espécies a fim de acelerar a restauração
natural da área. Essas espécies merecem especial atenção,
pois ao contrário de outros distúrbios ambientais, as in-
vasões biológicas só se agravam com o tempo, levando a
quebra de resiliência dos ecossistemas e perda de biodiver-
sidade (Ziller, 2006)

CONCLUSÃO

A criação da APA das Ilhas e Várzeas do Rio Paraná e com
isso a retirada do gado das ilhas, favoreceu os processos
de recuperação dos ecossistemas naturais de toda a região.
Desta forma, os resultados desse estudo demonstram que a
regeneração natural pode ser uma estratégia na recuperação
de florestas secundárias, principalmente pelo baixo custo da
recuperação de grandes áreas

Contudo, se há o interesse em também recuperar a com-
posição de espécies similar a uma floresta original é
necessária intervenção, pois o processo sucessional pode não
ser direcional, devido ao aumento expressivo das espécies
exóticas invasoras, que podem retardar e/ou modificar o
processo final de recuperação florestal
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