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INTRODUÇÃO

Quando comparada com outros tipos de vegetação a flora
das Restingas brasileiras é, em geral, caracterizada como
um conjunto de pouca riqueza. Tal fato pode estar rela-
cionado com as condições estressantes ou adversas presentes
em muitos ambientes t́ıpicos das plańıcies costeiras, devido
principalmente à origem, natureza e dinâmica do substrato
(18).

Nas últimas décadas os ecossistemas de Restinga têm
sido amplamente explorados pelo corte seletivo de espécies
comerciais, exploração imobiliária ou uso das áreas para
recreação (5). Dentre as alterações que vêm ocorrendo,
destaca - se a fragmentação de remanescentes naturais
em pedaços progressivamente menores, isolados por áreas
tomadas pelo desenvolvimento agŕıcola, industrial e urbano
(11).

A necessidade de preservação destes remanescentes flo-
restais levanta a questão da recuperação e manejo de
áreas perturbadas por distúrbios resultantes tanto de ações
antrópicas quanto de eventos naturais (17). Segundo Engel
& Parrota (7), pode - se definir distúrbio como qualquer
evento, natural ou antrópico que cria uma abertura no dos-
sel. A reação do ecossistema a este distúrbio depende da
sua capacidade de resiliência, ou seja, da rapidez com que é
capaz de retomar ao equilibro após uma perturbação.

O estudo das formações florestais ocorrentes no Rio Grande
do Sul deve remeter a uma abordagem multidisciplinar, que
envolva aspectos relacionados à dinâmica do ambiente at-
ual e às considerações sobre eventos históricos como o grau
de impacto antrópico a que essas matas estiveram submeti-
das, desde a chegada dos colonizadores europeus, no século
XVIII (14 e 19). Na região de estudo é comum observar-
mos a paisagem transformada pelas formações do tipo cur-
ral onde o centro da mata foi retirado e substitúıdo por
pastagem. Assim, o gado ficava preso dentro do curral, mas
contava com a proteção da mata, ao seu redor, nos dias
quentes ou em dias de chuva. Seu impacto é viśıvel até

hoje, encontrando - se, as formações florestais, reduzidas a
corredores estreitos. Atualmente, mesmo sem desempenhar
a função de curral há mais de cinqüenta anos, a mata sofre
com o acesso do gado ao seu interior. Além disso, a ex-
istência de trilhas, para o ecoturismo, promove um impacto
sobre a vegetação arbóreo regenerante.

Conhecer a composição e a estrutura floŕıstica do estrato
regenerativo que já tenha superado a forte ação seletiva do
ambiente, e a posterior comparação com a estrutura da co-
munidade adulta pode fornecer informações importantes so-
bre a dinâmica ambiental que, aliada ao conhecimento dos
processos relacionados à sucessão ecológica e à regeneração
natural diante das perturbações antrópicas, permitirão a re-
alização de previsões sobre o comportamento e desenvolvi-
mento da mata (8 e 15).

OBJETIVOS

Este trabalho tem como objetivo analisar a composição e
a estrutura floŕıstica do estrato arbóreo adulto e arbóreo
regenerante de um fragmento de mata de restinga seca e
avaliar a dinâmica ambiental de regeneração da mata em
questão.

MATERIAL E MÉTODOS

Área de Estudo-O Ecomuseu da Picada, com 70 hectares,
está localizado no munićıpio de Rio Grande, na BR 392 km
35-Estrada do Arraial-RG 165 km 3, nº. 196. A área es-
tudada esta situada nas coordenadas geográficas 31059’de
latitude Sul e 52015’ de longitude Oeste. Sua história teve
ińıcio em meados do século XVIII, quando colonizadores
portugueses se instalaram ali e a forma como manejavam
a mata a fim de acomodar o gado, promoveu um grande
impacto.

O clima da região pode ser considerado como subtropical
úmido (Cfa), segundo Köppen (12). A temperatura média
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anual é de 17ºC, ficando a média do mês mais quente,
janeiro, com 27,16ºC e a média do mês mais frio, julho,
com 8,87ºC. A precipitação pluviométrica varia entre 85,31
e 147,68 mm, sendo o mês com maior precipitação julho e
o de menor janeiro. Os ventos de origem nordeste domi-
nam durante a maior parte do ano, variando as velocidades
médias entre 2,62 e 4,28 m/s (13). A área de estudo em
questão apresenta - se sobre um terreno em declive, pro-
movendo a diferenciação do ambiente em seco e alagado.

Amostragens-O levantamento floŕıstico, tanto dos in-
div́ıduos arbóreos adultos quanto dos indiv́ıduos arbóreos
regenerantes, foi realizado utilizando - se o método de parce-
las. Foram demarcadas 15 parcelas de 10 x 10 m, delimi-
tadas com estacas de madeira e barbante, cuja disposição
acompanhou a linha das trilhas existentes no interior da
mata, guardando certa distância entre si, a fim de produzir
uma amostragem mais representativa (6).

Para o estrato arbóreo adulto, foram inclúıdos no estudo to-
dos os indiv́ıduos vivos com diâmetro do caule a 1,30 m do
solo (diâmetro à altura do peito - DAP) igual ou superior
a 5 cm. Em campo, foi realizada a medição do peŕımetro à
altura do peito (PAP) com fita métrica, bem como a esti-
mativa da altura total através de comparação com uma vara
de coleta de altura conhecida (9). Para os indiv́ıduos ram-
ificados abaixo de 1,30 m, mediu - se o peŕımetro de cada
ramo, considerando apenas os que tivessem o DAP mı́nimo
de inclusão, sendo estes utilizados no cálculo de uma só área
basal (5). Foram considerados dentro de uma área amostral
os indiv́ıduos com mais da metade de seu caule no interior
da mesma (10).

Para o estrato arbóreo regenerante, foram inclúıdos todos
os indiv́ıduos vivos com altura superior a 1,30 metro, DAP
maior que 1cm e menor que 5 cm, que representam o po-
tencial regenerativo da comunidade arbórea por já terem
superado a forte ação seletiva do ambiente e, assim, já ul-
trapassaram o peŕıodo cŕıtico de mortalidade (15). Em
campo, foi realizada a medição do diâmetro à altura do
peito (DAP) utilizando - se um paqúımetro, uma vez que
indiv́ıduos jovens possuem circunferência mais regular.

A identificação das espécies foi realizada no campo e quando
isso não foi posśıvel, foram coletadas e posteriormente iden-
tificadas através de chaves de identificação, livros especial-
izados, além de consulta a especialistas e comparação ao ma-
terial do acervo do Herbário da Universidade do Rio Grande
(HURG). Todos os indiv́ıduos foram devidamente marca-
dos com fita crepe com as suas respectivas identificações,
assim como o material coletado. Depois de exsicatadas
e identificadas, as amostras foram inclúıdas no acervo do
HURG. A delimitação dos táxons, no ńıvel de famı́lia, segue
a proposição de APG II (1).

Análise dos dados-Foi calculada a similaridade floŕıstica en-
tre os estratos arbóreo adulto e arbóreo regenerante pelo
Índice de Jaccard, bem como a proporção de indiv́ıduos re-
generantes em relação aos adultos.

RESULTADOS

No levantamento floŕıstico do Ecomuseu da Picada, con-
siderando os dois estratos analisados, foram encontradas

32 espécies pertencentes a 21 famı́lias totalizando 643 in-
div́ıduos.

No estrato arbóreo regenerante da mata de restinga seca,
foram amostrados 331 indiv́ıduos, distribúıdos em 30
espécies e pertencentes a 19 famı́lias, sendo que nove
espécies apareceram exclusivamente neste estrato indicando
um fluxo de novas espécies para a comunidade (17). Com
exceção de Blepharocalix salicifolius que apresentou 10 in-
div́ıduos, as espécies Xylosma tweediana (3), Diospiros in-
constans (2), Illex dumosa (2), Ocotea pulchella (2), Euge-
nia uruguaiensis (1), F́ıcus luschnantiana (1), Myrcia mul-
tiflora (1) e Vitex megapotamica (1) apresentaram poucos
indiv́ıduos, podendo ser consideradas como uma ocorrência
ocasional.

No levantamento do estrato arbóreo adulto foram amostra-
dos 312 indiv́ıduos, pertencentes a 23 espécies de 17 famı́lias.
Destas, Styrax leprosus e Syagrus romanzoffiana aparece-
ram somente neste estrato e com um baixo número de in-
div́ıduos (1 e 4 respectivamente), o que pode ser explicado
por se tratar de espécies que se adaptam melhor em am-
bientes mais úmidos podendo, contudo, serem encontradas
em outros tipos de vegetação (2).

Algumas espécies como Myrrhinium atropurpureum, Celtis
iguanaea, Rollinia maŕıtima, Casearia sylvestris e Randia
ferox, tiveram maior número de indiv́ıduos na fase jovem,
quando comparadas à fase adulta, sugerindo uma boa regen-
eração para estas espécies. Por outro lado, Chrysophyllum
marginatum, Zanthoxylum fagara, Lithraea brasiliensis,
Solanum pseudoquina e Guapira opposita demonstraram o
inverso, indicando um maior número de espécimes arbóreos
adultos que arbóreos regenerantes, fato este que pode estar
relacionado com a regeneração intermitente, ou seja, que
apresenta interrupções ou suspensões (17). Segundo Santos
& Souza (16), a presença do gado na mata pode prejudicar
a sustentabilidade florestal, tendo como principais efeitos a
compactação do solo, o pisoteio e a herb́ıvora. Este resul-
tado indica uma falha no recrutamento de indiv́ıduos jovens
sugerindo uma interrupção no processo de regeneração.

Além disso, por se tratar de espécies pioneiras, o baixo
número de indiv́ıduos de Z. fagara e S. pseudoquina pode
ser explicada pelas restrições na ocupação de ambientes ne-
cessitando de luz para sua reprodução (3). Considerando -
se, ainda, a baixa representatividade floŕıstica das espécies
pioneiras em ambos os estratos, pode - se dizer que a mata
encontra - se num estágio intermediário de sucessão, sendo
a maior influência de secundárias (4).

A similaridade floŕıstica entre o estrato arbóreo adulto e
o estrato arbóreo regenerante, pelo Índice de Jaccard, foi
de 66%. Embora seja um alto valor, este ı́ndice baseia -
se em registros de presença/ausência de espécies, sem levar
em conta o número de indiv́ıduos ao se estudar o poten-
cial de regeneração de uma comunidade, fazendo com que
a comparação dos resultados quantitativos seja relevante
(15). Assim, com relação ao Potencial de Regeneração Nat-
ural (RN), as espécies Allophylus edulis, Guapira opposita,
Mirrhinium atropurpureum, Chrysophylum marginatum e
Scutia buxifolia apresentaram os maiores valores, indicando
que essas são mais propensas a compor o futuro dossel.
Destas, C. marginatum, G. opposita, A. edulis e S. bux-
ifolia foram encontradas com maior número de indiv́ıduos
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no estrato adulto indicando, portanto, que não deverá haver
grandes modificações na comunidade.

CONCLUSÃO

As perturbações antrópicas resultantes das medidas inade-
quadas de manejo aplicadas no passado afetaram o processo
de regeneração natural na área de estudo e, embora o uso de
currais tenha sido extinto, o acesso do gado à mata, além
das trilhas existentes, continua influenciando na dinâmica
de restauração. Contudo, a análise realizada sugere que a
composição floŕıstica não deverá apresentar grandes mod-
ificações em um futuro próximo uma vez que as espécies
que apresentaram maior RN são as mesmas que dominam o
estrato adulto, constituindo, de certa forma, um indicativo
para sua permanência na mata. No entanto, a evolução de
uma comunidade arbórea depende de vários fatores fazendo
com que os ecossistemas sofram flutuações na sua estrutura.
Assim, espécies que hoje aparecem como ocasionais no es-
trato regenerativo indicam um fluxo de novas espécies que
poderão dominar a comunidade no futuro.

REFERÊNCIAS
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