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INTRODUÇÃO

O elevado ńıvel de perturbações antrópicas aos ecos-
sistemas naturais tem sido a principal causa da frag-
mentação dos ecossistemas (Viana e Pinheiro 1998).
Dentre as consequências mais importantes do processo
de fragmentação destacam - se a diminuição da diver-
sidade biológica, o distúrbio sobre o regime hidrológico
das bacias hidrográficas, as mudanças climáticas, a de-
gradação dos recursos naturais e a deterioração da qua-
lidade de vida das populações (Viana 1990).
Apesar das perdas de biodiversidade, os fragmen-
tos ainda abrigam parcela significativa de diversidade
(Muller et al., 2010). Assim, o conhecimento dos fa-
tores que afetam a dinâmica dos fragmentos florestais,
tais como tamanho (Ribeiro et al., 2009), forma, grau
de isolamento, tipo de vizinhança e histórico de per-
turbações, podem servir de subśıdios para identificar
estratégias conservacionistas e áreas prioritárias à pes-
quisa, bem como para planejamento sustentável dos re-
cursos naturais (Viana e Pinheiro 1998).

OBJETIVOS

O objetivo deste estudo foi identificar os fatores de de-
gradação antrópica das florestas da bacia hidrográfica
do rio Itapocu SC, Brasil.

MATERIAL E MÉTODOS

A bacia hidrográfica do rio Itapocu situa - se na
região nordeste do Estado de Santa Catarina (26°11’S e
26°32’S; 48°38’W e 49°31’W), em altitudes que variam
de 1 a pouco mais de 800 metros e abrange uma área de
3.160 km2. O clima da bacia é mesotérmico úmido com
verão quente (Cfa) (Köppen 1948), a variação da tem-
peratura média é de 20,5oC a 21,3oC e a precipitação
média anual é de 1.900 mm (Santa Catarina 2006).
As florestas da bacia encontram - se no âmbito do bi-
oma Mata Atlântica, na região fitoecológica da Floresta
Ombrófila Densa e núcleos de Floresta Ombrófila Mista
em locais de maior altitude (Gaplan 1986).
Os dados foram coletados e disponibilizados pelo In-
ventário Floŕıstico Florestal de Santa Catarina (IFFSC)
(Vibrans et al., 2010). Foram levantadas 20 unidades
amostrais (UAs) na bacia do Itapocu, sendo UA 913 e
UA 959 no munićıpio de Balneário Barra do Sul; a UA
807 em Blumenau; as UA 951 e UA 953 em Corupá; as
UA 907, UA 909, UA 955 e UA 994 em Jaraguá do Sul;
as UA 997, UA 1025, UA 1026 e UA 1027 em Joinville;
as UA 991, UA 992, UA 993 e UA 1024 em São Bento
do Sul; as UA 865 e UA 912 em São João do Itaperiú;
a UA 995 em Schroeder.
Cada UA foi composta por um conglomerado com área
total prevista de 4.000 m2 em forma de cruz, cons-
titúıdo por quatro subunidades (20 m x 50 m cada)
orientadas na direção dos quatro pontos cardeais. No
interior de cada UA foi realizado o inventário floŕıstico e
fitossociológico, bem como descrição do estado de con-
servação da UA, que incluiu registro de ações antrópicas
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de degradação diretas às unidades, formas de ocupação
no entorno da UA e caracterização do estádio sucessi-
onal da floresta (Vibrans et al., 2010). A partir das
descrições das UAs foram categorizados os fatores de
degradação antrópica diretos e de ocupação no entorno
das UAs e calculada a frequência de ocorrência de cada
fator para o conjunto de unidades amostradas na bacia
do Itapocu.

RESULTADOS

Das 20 UAs levantadas na bacia hidrográfica do rio Ita-
pocu, apenas uma encontra - se no âmbito da Floresta
Ombrófila Mista e as demais na Densa. O estádio su-
cessional da maioria (75%) das unidades amostradas
é vegetação florestal secundária em estádio médio de
regeneração e, apenas 25% das UAs apresentam - se
em vegetação florestal secundária avançada (Jaraguá
do Sul UA 909; Corupá UA 951; São Bento do Sul UA
1024; Joinville UA 1025 e UA 1026).
A partir das observações em campo foram identificados
sete fatores de degradação antrópica diretos, sendo eles,
corte seletivo de madeira em 70% das UAs, extração
de palmito (30%), pastejo do subosque da floresta por
gado (20%), implantação de trilhas no interior da UA
(15%), corte raso da floresta em parte da UA (15%),
invasão de plantas exóticas (10%) e roçada do subos-
que (5%). Dentre as espécies exóticas registradas estão
Psidium guajava L. e Citrus spp., a ocorrência pode ter
sido propiciada pela abertura da vegetação ou resultado
da dispersão por aves.
Dentre as formas de ocupação do entorno das unidades
que podem representar interferências indiretas às UAs,
tem - se: pastagens em 45% das UAs, monoculturas de
Pinus spp. e Eucalyptus spp. (35%), agricultura (15%),
ocupação urbana (15%). Somente 10% das UAs apre-
sentaram remanescente florestal em seu entorno. Se-
gundo Viana e Pinheiro (1998), os fragmentos florestais
com entorno utilizado para pastagens estão sujeitos a
um efeito de borda mais intenso, já quando o entorno é
ocupado por monoculturas de porte arbóreo este efeito
é minimizado, além de diminuir também o risco de
incêndios florestais, uma vez que os proprietários ado-
tam medidas de prevenção.
Apesar da ocupação do entorno da maioria das UAs
(80%) por pastagens e monoculturas, extensas áreas
da bacia do Itapocu têm sido utilizadas para práticas
agŕıcolas, sobretudo a riziculturas nas plańıcies li-
torâneas e locais de declividade suavizada e, a banani-
cultura nas encostas (Santa Catarina 2006). Segundo
Bethune et al., (2001), a rizicultura requer o revolvi-
mento do solo e aplicação de agrotóxicos o que acar-
reta riscos a qualidade ambiental, sobretudo a quali-
dade da água. Já, o plantio de bananeiras acelera os
processos erosivos e modifica o equiĺıbrio dinâmico do

regime h́ıdrico dos cursos d’água (Oliveira et al., 2011),
além de demandar o uso de agrotóxicos, especialmente
fungicidas. A ocupação urbana é um fator indireto de
degradação que tende a aumentar sua interferência nos
fragmentos florestais da bacia do Itapocu, devido o cres-
cimento da população na região.

CONCLUSÃO

A bacia hidrográfica do rio Itapocu apresenta fatores
de degradação antrópica que tendem a intensificar a
fragmentação dos remanescentes florestais e reduzir sua
área, tendo em vista a necessidade de expandir áreas
para produção e ocupação imobiliária. É preocupante
também a simplificação da biodiversidade destes frag-
mentos, por meio de ações antrópicas diretas, dentre
elas, o corte seletivo de madeira. Para assegurar a
proteção dos remanescentes florestais que ainda restam
sugere - se a implantação de unidades de conservação e
de corredores ecológicos.
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