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INTRODUÇÃO

No estado do Paraná, apenas 9% de suas florestas são
preservadas e na bacia do rio Tibagi, restam apenas 3,8%,
sendo que, uma pequena parte está protegida em reservas
mantidas pelo poder público, como o Parque Estadual Mata
dos Godoy no baixo Tibagi [12]. Estes remanescentes flo-
restais possuem uma gama de populações vegetais e animais
interagindo entre si e com os fatores abióticos, desta forma
caracterizando uma comunidade biológica [17]. Os fatores
abióticos que influenciam a estrutura e a dinâmica das co-
munidades vegetais manifestam - se em várias escalas: lo-
cal, como caracteŕısticas do solo, drenagem e alagamento;
regional, como as médias de temperatura e a ocorrência de
geadas e quantidade e disposição de chuvas; ou continental,
como as variações climáticas de larga escala [25].
As formações vegetais que margeiam os rios são sistemas
particularmente frágeis em face dos impactos promovidos
pelo homem. Por ocorrerem em solos férteis e úmidos estão
propensas a derrubadas, dando lugar às atividades agŕıcolas
[3].
As florestas ciliares são fortemente influenciadas por
dinâmicas locais de sedimentação e hidrologia, desta forma,
a estrutura e a funcionalidade ecossistêmicas apresenta
similitudes entre áreas, mas a composição floŕıstica apre-
senta variações inumeráveis e sutis, ainda não abrangidas
pelos estudos botânicos no Brasil [1].
As margens dos rios desprovidas de mata ciliar são alta-
mente instáveis e sujeitas a erosão, que pode ser até 30 vezes
maior do que quando as margens estão florestadas [10]. A
vegetação pode controlar a erosão de duas maneiras: como
uma barreira f́ısica que protege a margem contra impactos
diretos e por meio do suporte oferecido pelas ráızes, que fun-
cionam como uma estrutura de fixação do solo na margem
[16].
Levantamentos floŕısticos e fitossociológicos em remanes-
centes de florestas ciliares, realizados em diferentes regiões
do Brasil, têm mostrado que essas áreas são muito diversas

quanto à composição e estrutura fitossociológica, como re-
sultado da elevada heterogeneidade ambiental, à qual estão
associadas [6].

A maioria dos trabalhos demonstra que as matas ciliares
são mosaicos vegetacionais resultado não só do desempenho
diferencial das espécies no processo sucessional dessas áreas,
mas também em função da heterogeneidade e dinâmica am-
biental caracteŕıstica das faixas ciliares [18], como, por ex-
emplo, as provocadas pelos alagamentos intermitentes. Isso
ressalta a importância do desenvolvimento de estudos de
médio e longo prazos a fim da obtenção de dados comple-
tos.

OBJETIVOS

Reavaliação floŕıstica e fitossociológia de uma área sujeita
ao alagamento no Parque Estadual Mata dos Godoy. Os
resultados foram comparados com aqueles obtidos por um
levantamento realizado na mesma área no ano de 2000 [2],
procurando responder à seguinte questão: houve mudanças
significativas na estrutura e na diversidade da comunidade
arbórea em um intervalo de sete anos?

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi realizado no Parque Estadual Mata dos Godoy
(PEMG) (23º27’S e 51º15’W), localizado no munićıpio de
Londrina, na região norte do estado do Paraná. O clima
da região é do tipo Cfa, a temperatura média anual é de
20,90C. A precipitação média anual é cerca de 1.600mm,
sendo que a pluviosidade durante o verão é cerca de duas
vezes maior que no inverno, caracterizando duas estações
bem definidas quanto à precipitação.

O PEMG está sob o domı́nio da floresta estacional semide-
cidual, apresenta boas condições de preservação, e é circun-
dado por uma matriz agŕıcola [6]. Conta com um curso
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d’água permanente, o Ribeirão dos Apertados, responsável
pela limitação da floresta ao sul, contendo áreas onde ocor-
rem inundações periódicas devido ao aumento do volume
de água nas épocas de chuva [22]. O ribeirão dos Aper-
tados possui um alto grau de sinuosidade, favorecendo a
formação de terraços que em anos de elevada pluviosidade
são alagados, o que pode ocorrer tanto por extravasamento
do rio quanto por elevação do lençol freático. Os alaga-
mentos ocorrem principalmente nos meses de dezembro a
fevereiro.

O solo dos terraços é classificado como Latossolo Roxo
Hidromorfizado na Base, revelando - se bastante argiloso,
medianamente ácido, bem drenado superficialmente e mal
drenado em profundidades inferiores a 50cm, devido à pre-
sença do lençol freático [21].

Em 2000, foi realizado um levantamento floŕıstico e fi-
tossociológico das espécies arbóreas nas áreas alagáveis dos
terraços [2]. Neste estudo foi reamostrada esta comunidade
arbórea seguindo a mesma metodologia do levantamento an-
terior [2]. Foram alocadas 50 parcelas divididas em 3 grupos
de 16, 18 e 16 parcelas cont́ıguas, respectivamente, devido
à descontinuidade e restrição das áreas sujeitas ao alaga-
mento (terraços). A área estabelecida de cada parcela foi
de 100m2 (10m imes 10m), totalizando 5.000m2 (0,5ha) e
como critério mı́nimo de inclusão dos indiv́ıduos amostra-
dos adotou - se a medida de 15cm de peŕımetro do tronco à
altura do peito (PAP).

Os indiv́ıduos amostrados foram identificados com plaque-
tas metálicas numeradas, sendo registrados a altura to-
tal, estimada visualmente por comparação, e o peŕımetro
(PAP), medido com aux́ılio de fita métrica. Os exemplares
coletados foram preparados de acordo com a metodologia de
Mori et al., (1985) [11] e identificados por comparação com
exsicatas do Herbário da Universidade Estadual de Lond-
rina (FUEL), e quando necessário com auxilio de especialis-
tas. As famı́lias foram divididas [5] considerando a famı́lia
Leguminosae como ”senso amplo”.

Foram determinados os seguintes parâmetros fotosso-
ciológicos: densidade relativa (DR), dominância relativa
(DoR), freqüência relativa (FR), área basal (AB) ı́ndice de
valor de importância (IVI) e ı́ndice de valor de cobertura
(IVC), com o auxilio do programa de análise FITOPAC
[19]. Calculou - se o ı́ndice de diversidade de Shannom
(H’), o ı́ndice de equabilidade de Pielou (J’) e o ı́ndice de
similaridade de Jaccard [4] com o primeiro levantamento.

As taxas anuais de mortalidade e de recrutamento foram
calculadas de acordo com a metodologia descrita por Hall
& Bawa (1993) [9]. Para a análise das estruturas em
diâmetro, as espécies foram divididas em três grupos: todas
as espécies, espécies do subosque e espécies de dossel e com-
paradas com as estruturas de 2000 pelo teste de Komogorov
- Smirnov (p ≤0,05) [20].

RESULTADOS

Na área amostrada foram identificados 914 indiv́ıduos
arbóreos pertencentes a 25 famı́lias, 48 gêneros e 62 espécies.
As famı́lias que apresentaram maior número de espécies
foram Leguminosae (11), Myrtaceae (10), Euphorbiaceae

(5); Meliaceae (4) e Lauraceae (4). Em relação ao levanta-
mento realizado em 2000 [2], que amostrou 912 indiv́ıduos,
foram exclúıdas três famı́lias (Acanthaceae, Solanaceae e
Urticaceae) e inclúıdas duas (Ulmaceae e uma indetermi-
nada). Em relação às espécies, foram exclusas quatro (Jus-
ticia brasiliana, Trichilia casaretti, Vassobia breviflora e
Boehmeria caudata) e inclusas duas (Trema micrantha e
uma indeterminada).

As famı́lias com maior número de espécies foram re-
sponsáveis por 54,8% do total de espécies amostradas e 67%
do total de indiv́ıduos. Essas famı́lias também foram as
que apresentaram o maior número de espécies nessa área
em 2000, e a porcentagem do total de espécies amostradas
não variou; porém o número de indiv́ıduos pertencentes
às mesmas aumentou 6,2%. Em estudos realizados a flo-
resta ciliar do Parque Estadual Mata dos Godoy [24] a
famı́lia Leguminosae também foi a que mais se desta-
cou em número de espécies. As cinco famı́lias mais im-
portantes segundo IVI foram Leguminosae (IVI= 55,31),
Euphorbiaceae (IVI=34,85), Myrtaceae (IVI=34,39), Meli-
aceae (IVI=31,4) e Lauraceae (IVI=27,38) sendo estas re-
sponsáveis por 67,39% do número de indiv́ıduos amostra-
dos. Esses resultados não diferiram daqueles apresentados
no estudo anterior [2], porém o número de indiv́ıduos per-
tencentes às mesmas aumentou 6,59%.

O número de famı́lias com apenas uma espécie foi re-
sponsável por 60% do total de famı́lias amostradas, semel-
hante ao encontrado no levantamento realizado em 2003.
Algumas dessas famı́lias são pouco expressivas na região,
como Achatocarpaceae, representada por espécies com
poucos indiv́ıduos, enquanto outras, como Apocynaceae,
são de grande importância nas florestas estacionais do
Paraná, podendo apresentar um grande número de in-
div́ıduos [23].

Foi observada uma alta riqueza de gêneros na área com
83,3% destes representados por somente uma espécie simi-
lar a percentagem encontrada em 2000 [2] e os gêneros com
maior número de espécies foram os mesmos, que juntos con-
tribúıram com 24,6% do total de indiv́ıduos amostrados. As
espécies com maior IVI foram as mesmas entre os dois levan-
tamentos, havendo mudança de posição para algumas delas.
Sete delas pertencem as cinco famı́lias mais importantes.

Os indiv́ıduos amostrados apresentaram distribuição de-
crescente em relação às classes de diâmetro (J invertido)
com 53,9 % dos indiv́ıduos concentrados na primeira classe
de diâmetro. Dentre esses, 62,5% são de espécies de su-
bosque que, na área, alcançam até 30 cm de diâmetro.
O acúmulo de indiv́ıduos nas classes de menor diâmetro
seguindo o padrão ”J invertido”é a tendência natural em
florestas tropicais equilibradas [8]. Considerando que as
principais espécies estavam presentes nas diferentes classes
de diâmetro, pode - se inferir que a comunidade apresenta
bom potencial de regeneração.

A densidade absoluta foi de 1828 indiv́ıduos por hectare,
mantendo - se praticamente constante no intervalo de sete
anos. Essa estabilidade sugere que comunidade arbórea en-
contra - se em fases finais de sucessão, pois comunidades
que caminham para um estágio mais avançado de sucessão
tendem a uma redução da densidade [13].

A área basal apresentou pequeno aumento (4,5%) entre 2000
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e 2007. Considerando que a taxa de recrutamento e mor-
talidade não apresentaram diferenças, sugere - se que o au-
mento da área basal deve - se ao crescimento em diâmetro
dos indiv́ıduos sobreviventes, uma vez que os indiv́ıduos re-
crutados são de pequeno porte.

Comparando as espécies dos diferentes estratos, somente
aquelas de subosque apresentaram maior número de in-
div́ıduos recrutados do que mortos. Apesar de terem apre-
sentados maior mortalidade que recrutamento, as mesmas
espécies de dossel do levantamento de 2000 [2] mantiveram -
se entre as 10 mais importantes, indicando que essas espécies
aumentaram sua área basal.

Houve pequena redução no ı́ndice de diversidade entre os
levantamentos de 2000 (H’=3,44) e 2007 (H’=3,382). A
proximidade deste ı́ndice com o limite inferior pode es-
tar relacionado aos alagamentos esporádicos e/ou saturação
h́ıdrica do solo, pois baixos ı́ndices de diversidade são liga-
dos a comunidades que ocorrem em áreas sujeitas a pressões
ambientais [15].

A equitabilidade manteve - se alta nesta comunidade
arbórea durante esse peŕıodo. Esse resultado indica que
as pressões ambientais que possa ter ocorrido no intervalo
de sete anos, por exemplo, os alagamentos intermitentes,
não foram suficientes para afetar a diversidade de espécies
arbóreas na área estudada.

A estabilidade observada na comunidade arbórea da área
alagável do PEMG, no intervalo de sete anos, sugere que
ela está em fase final de sucessão e que pouca perturbação
natural ocorreu na área neste peŕıodo.

As taxas anuais de mortalidade e recrutamento foram re-
spectivamente 0,017 e 0,016, indicando um equiĺıbrio en-
tre os mortos e recrutados. Os indiv́ıduos mortos (101)
pertenciam a 35 espécies, 30 gêneros e 17 famı́lias e os in-
div́ıduos recrutados (108) a 27 espécies, 24 gêneros e 12
famı́lias; destacando - se os gêneros Actinostemon, Nectan-
dra e Trichilia que juntos foram responsáveis por 38% do
total de indiv́ıduos mortos e 58,3% dos recrutados. Em
florestas tropicais maduras e não perturbadas o padrão es-
perado para dinâmica de comunidades arbóreas em longo
prazo é a estabilidade por meio do balanço entre as taxas
de mortalidade e recrutamento [14].

O recrutamento de indiv́ıduos de espécies tolerante a som-
bra foi maior que a mortalidade, enquanto que as espécies
intolerantes apresentaram mortalidade superior ao recruta-
mento. Esses resultados indicam maior sombreamento no
subosque devido ao desenvolvimento do dossel. O som-
breamento é o fator limitante na fase de estabelecimento
e na fase juvenil de espécies vegetais. Reduções drásticas
na intensidade luminosa pelo dossel podem causar efeitos
significativos no desenvolvimento de plântulas em matas de
galeria [13].

CONCLUSÃO

A análise dos resultados mostra apenas pequenas alterações
na estrutura da comunidade arbórea e a estabilidade é o
que a caracteriza, apesar dos alagamentos intermitentes.
As espécies dessa área tiveram uma baixa variação dos

parâmetros fitossociológicos no peŕıodo de sete anos, indi-
cando um alto grau de adaptação às condições ambientais
do local.
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rina, Paraná. Dissertação de Mestrado. Universidade Fed-
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