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INTRODUÇÃO

A região fitoecológica da Floresta Ombrófila Mista (FOM)
ou Floresta com Araucária se distingue dos demais biomas
florestais da Região Sul do Brasil pela presença marcante da
Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze, em associações di-
versificadas, as quais compreendem grupamentos de espécies
com caracteŕısticas próprias, formando estágios sucessionais
distintos (IBGE, 1990).

Estima - se que no Estado do Paraná, que possúıa 73.780
km2 da Floresta de Araucária, os remanescentes primários
não somem hoje 1% da área originalmente ocupada, em-
bora formações secundárias representem mais 23.000 km2

(FUPEF, 2001).

Se as áreas nativas remanescentes são esparsas, em con-
trapartida, a silvicultura, em especial o cultivo de espécies
exóticas, como os gêneros Pinus e Eucalyptus, são crescentes
a cada ano, sendo imprescind́ıveis para a produção de papel
e celulose.

O estudo da regeneração natural de espécies nativas sob
plantios florestais de espécies exóticas são importantes de-
vido à predominância destes em determinadas paisagens e
por poderem ser eventualmente uma alternativa para a re-
cuperação de áreas (Sartori et al., , 2002). As espécies
nativas entrarão nestas áreas por meio do deslocamento dos
propágulos (podendo ser frutos ou sementes) a partir da
planta mãe, um dos processos mais importantes na regen-
eração de natural de florestas tropicais (Van Der Pijl, 1982;
Howe e Smalwood, 1983).

A maioria das espécies vegetais são dispersas por ani-
mais (Howe e Smallwood, 1982). Autores como Wil-
son; Irvine e Walsh (1989), definiram que frutos pequenos
(menores que 20mm) são mais provavelmente consumidos
por aves e pequenos mamı́feros. No entanto é fato que,
pela estrutura dos reflorestamentos comerciais, compos-
tos de talhões de grandes extensões e com um pequeno
número de espécies arbóreas, mesmo que estas compreen-
dam espécies nativas, poucas espécies de aves poderão ali se

adaptar, sendo as populações normalmente pequenas e/ou
transitórias (Almeida, 1979).

Com efeito, há relatos de uma menor ocorrência de aves em
monoculturas de Pinus, quando comparadas a refloresta-
mentos de Eucaliptos e Araucária (Straube, 2008). Grandes
áreas ocupadas por reflorestamentos com espécies exóticas
também não oferecem muitos recursos, como, por exemplo,
alimento, para aves de grande porte, que se alimentam de
outras aves e pequenos mamı́feros (Corrêa et al., 2008).

Partindo destes pressupostos e considerando duas áreas,
sendo uma área nativa de Floresta Ombrófila Mista se-
cundária e uma de cultivo de Pinus taeda , ambas sem
manejo há mais de dez anos, colocam - se duas questões:
Qual a śındrome de dispersão predominante no refloresta-
mento comercial de P. taeda? Qual é o tamanho médio dos
propágulos que estão sendo dispersos para as duas áreas?

Diante destes questionamentos, a hipótese é a de pre-
dominância da anemocoria no cultivo de P.taeda e da zooco-
ria na mata nativa. Adicionalmente, supõe - se que haverá
dispersão de diásporos menores no reflorestamento comer-
cial quando em comparação à mata nativa.

OBJETIVOS

Dentre os objetivos, buscou - se comparar as śındromes
de dispersão em reflorestamento de P. taeda e a floresta
secundária de araucária. Além de verificar qual é o
tamanho médio dos diásporos que estão entrando nestas
áreas, fazendo uma correlação, se há trânsito de fauna nestes
locais.

MATERIAL E MÉTODOS

Descrição da área

O estudo foi realizado no Parque Ecológico da empresa de
papel e celulose Klabin S.A., na cidade de Telêmaco Borba,
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no centro - leste do estado do Paraná (24º17’S 50º35’O,
a 815 m acima do ńıvel do mar), onde foram selecionadas
duas áreas, uma de cultivo de P. taeda, e outra de sucessão
secundária de Floresta Ombrófila Mista.
O clima da região é classificado como transitório entre Cfa
e Cfb nos sistema de Köppen, sendo descrito então como
subtropical úmido, com calor moderado até verões muito
quentes e úmidos e invernos frios; a temperatura média do
mês mais frio é de 16,3ºC e a temperatura média do mês
mais quente é de 23,2ºC. As médias pluviométricas anu-
ais variam de 1478 a 1700 mm. (Barbosa et al., ., 2009).
A vegetação local nativa é considerada uma transição en-
tre floresta ombrófila mista e floresta sazonal semidecidual
(Torezan, 2002).
O parque é uma área particular com 11.196 ha, o qual per-
tence à Klabin Florestal Paraná, onde aproximadamente
7.880 ha são remanescentes de floresta nativa divididos
em blocos que se interligam por cursos d’água e galerias
florestais. O restante é ocupado por áreas de refloresta-
mento de Araucaria angustifolia, Eucalyptus spp e Pinus
spp. (Fávaro et al., ., 2006; Barbosa et al., 2009).
A área de P. taeda possui uma área de 12 hectares, o plan-
tio foi realizado no ano de 1972, sendo que o espaçamento
inicial era de 2,5 X 2,0m. A última intervenção neste sis-
tema foi o terceiro desbaste no ano de 1989, desde então
se encontra em regeneração natural. A outra área utilizada
neste trabalho, corresponde a uma mata nativa secundária
de Floresta Ombrófila Mista, corresponde a uma antiga área
de pastagem, abandonada para a regeneração há 50 anos.
Coleta de dados
Foram montadas 12 parcelas de 5 x 10 m, perfazendo uma
área total de 600 m2, alocando - se seis parcelas no reflo-
restamento de P. taeda e seis na floresta secundária (FS).
As parcelas homogêneas em cada ambiente foram alocadas
a distâncias distintas, denominadas como borda (0m), in-
termédia (25m) e núcleo (50m). Nestas foram mensurados
e identificados todos os indiv́ıduos com circunferência à al-
tura do peito (1,30 cm do solo) mı́nima de 10 cm, ou 3,18
cm de DAP.
As espécies amostradas foram agrupadas quanto às
śındromes de dispersão, com base na classificação de Van
der Pijl (1972), sendo três as categorias: Anemocóricas (dis-
persas pelo vento), zoocóricas (dispersas por animais) e au-
tocóricas (rompimento violento das paredes do fruto). O
tamanho dos diásporos padronizou - se conforme Lorenzi
(1992).
A identificação das espécies foi efetuada em campo, para os
exemplares em que esta ação não foi posśıvel, a mesma deu
- se no Herbário da Universidade Estadual de Londrina, por
meio de exsicatas. As comparações entre os dois ambientes
foram feitas por meio de análise de variância (ANOVA),
precedida de um teste de normalidade (para o qual foi uti-
lizado Kolmogorov - Smirnov) e um teste de homogeneidade
(Levene), todos considerados significativos com p ≤0,05.

RESULTADOS

Somando - se as duas áreas, foram registrados 83 indiv́ıduos
distribúıdos em 23 espécies, pertencentes a 17 famı́lias, onde
a Lauraceae foi a mais representativa, com quatro espécies,

além do maior número de indiv́ıduos (17), com destaque
para Nectandra rigida (Kunth) Nees com 12 exemplares.
Na área de reflorestamento Cupania vernalis Cambes foi a
espécie mais abundante, com dez indiv́ıduos, ocorrendo em
quase todas as parcelas sendo exclusiva desta área. Matayba
elaegnoides Radlk é a segunda espécie mais abundante, com
seis indiv́ıduos no reflorestamento e somente um exemplar
na mata nativa secundária. Na floresta secundária foi en-
contrada uma maior ocorrência de espécies zoocóricas (55
indiv́ıduos em 22 espécies), de forma similar ao relatado
por Liebsch e Acra (2007), na Floresta Ombrófila Mista e
Campassi (2006) em Mata Atlântica.
Para o reflorestamento de P. taeda não foi encontrada nen-
huma espécie de dispersão anemocórica. Esperava - se para
esta área uma maior proporção de espécies anemocóricas,
quando em comparação à floresta secundária, sustentada
pela idéia que a fauna não transitaria frequentemente nesta
área devido à escassez de recursos (Straube. 2008; Corrêa
et al., , 2008).
O predomı́nio de espécies zoocóricas indica que a entrada
de propágulos é fortemente dependente da fauna, mesmo
que o reflorestamento seja utilizado apenas como passagem
(Liebsch e Acra, 2007). A presença das espécies zoocóricas
já estabelecidas pode resultar em um incremento na riqueza
espećıfica e na complexidade estrutural das áreas com o
tempo, uma vez que a sua presença pode atrair um número
maior de potenciais dispersores (Mikich, 2001; Mikich e
Silva, 2001).
Com relação aos indiv́ıduos anemocóricos encontrados, estes
se localizaram na borda da mata nativa, onde predominam
espécies pioneiras. Para Liebsch & Acra, (2007) este fato
ocorre, devido as áreas abertas favorecem diásporos que uti-
lizam o vento como dispersor.
Não houve diferença estat́ıstica no tamanho dos diásporos
de ambas as áreas (p >0.3), A média para o reflorestamento
comercial foi de 25mm e a mata nativa secundária de 21mm.
Em estudos no Parque Estadual de Itapuã, no Rio Grande
do Sul e na Mata Atlântica, Wiesbauer (2008) e Cam-
passi (2006) respectivamente, encontraram valores médios
de comprimento dos diásporos abaixo de 20mm sendo
atribúıdos ao grande número de espécies ornitocóricas.
Para Lima (2008), as áreas de reflorestamento podem estar
sendo utilizadas de diferentes formas pela fauna, seja como
um corredor ecológico, seja como área de forrageio. Estudos
realizados nestas mesmas áreas por meio da análise de fezes
de morcegos revelaram a ocorrência de espécies fruǵıvoras
em todas as áreas amostradas de P. taeda, Eucaliptus spp
e áreas de mata nativa, mostrando a presença pelo menos
destes elementos de fauna nestes locais.
As espécies encontradas no reflorestamento de P. taeda são
um subconjunto das espécies ocorrentes na mata nativa,
uma vez que as espécies regenerantes são semelhantes, bem
como seus dispersores.

CONCLUSÃO

Não houve diferença na riqueza e na abundância de difer-
entes śındromes de dispersão entre as áreas de P. taeda e
da mata nativa secundária, sendo predominante em ambas
a zoocoria.
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Para o tamanho de diásporos, também não houve diferença.

Com relação às espécies encontradas, muitas ocorreram nas
duas áreas, fazendo com que as regenerantes no P. taeda,
possam ser consideradas um subconjunto da mata nativa.
No entanto, dada a amostragem restrita a apenas duas
áreas, são necessários mais estudos para confirmar estes
padrões.
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