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INTRODUÇÃO

Centrado em torno do paralelo de 30oS, quase a meio
caminho entre o Equador e o Ćırculo Polar Antártico,
o Rio Grande do Sul situa - se justamente na transição
das zonas climática tropical e subtropical o que explica,
pelo menos em partem, a coexistência de mosaicos de
campos e florestas em seu espaço geográfico. (Marchi-
ori, 2004). Esta associação com as formações adjacentes
resulta numa composição floŕıstica mista, com espécies
t́ıpicas das margens de rios e de outras formações adja-
centes (Ivanauskas et al., 1997). No entanto, as matas
ciliares diferenciam - se das formações adjacentes pela
estrutura, em geral, mais densa e mais alta devido prin-
cipalmente associação com o curso d’água (Ribeiro &
Walter 1998). Segundo Marchiori 2004, florestas de ga-
leria, por vezes ditas ciliares, ripárias ou riṕıcolas, são
formações silváticas associadas à margem de rios e ou-
tros cursos d’água. Como “pontas de lança” no avanço
das florestas sobre os campos, as matas ciliares limi-
tam - se a um estreito cordão ou compõem faixas de
largura variável, segundo as caracteŕısticas do relevo,
compreendendo, ao longo de uma transecta, uma ou
mais comunidades que se distinguem pela composição
floŕıstica associadas aos respectivos habitats.

OBJETIVOS

¡h2¿Este trabalho tem o objetivo de caraterizar a
composição floŕıstica de um fragamento de mata ci-
liar e áreas de campo adjacentes, contribuindo para
o conhecimento da vegetaçãonestas áreas de transição

(ecótonos).

MATERIAL E MÉTODOS

Caracterização da área de estudo - O presente estudo
foi desenvolvido no peŕıodo de agosto de 2008 a julho
de 2009, em uma Reserva Particular do Patrimônio Na-
tural - RPPN nas propriedades Śıtio Santo Antônio e
Condomı́nio Martins, no Munićıpio de Dom Pedrito,
Rio Grande do Sul. A área da reserva tem um to-
tal de 35 hectares, em um bom estado de conservação
da vegetação, entre as duas propriedades passa o rio
Taquarembozinho, em cuja mata ciliar foi realizado o
levantamento preliminar da flora. O clima da região é
mesotérmico subtropical, da classe Cfa na classificação
de Köppen. A precipitação média anual é de 1300 mm,
sendo as chuvas regularmente distribúıdas durante o
ano. A temperatura média anual é de 16,6oC, sendo as
médias do mês mais quente e mais frio, respectivamente
24oC (jan) e 12,5oC (jul); as temperaturas extremas si-
tuam - se entre - 4oC e 41oC. A umidade relativa oscila
entre 75% e 85%, ocorrendo formação de geadas de abril
a novembro, com maior incidência no peŕıodo de julho
- agosto (Gonçalves, et al., 1998). Levantamento pre-
liminar - Para a realização desse levantamento o uso
de transectas foi adotado a apartir de um reconheci-
mento da área, sendo esta metodologia a que melhor
representou a área. Foram estabelecidas 15 transectas
de 30 m de comprimento por 2 m de largura, perpendi-
culares ao rio, com 50 m de intervalo de uma transecta
para a outra. A primeira transecta foi escolhida, as
demais definidas a partir da primeira estabelecida em
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cada margem. Oito transectas foram feitas na margem
esquerda do rio, propriedade sitio Santo Antônio, (com
menos distúrbio de pastejo) e as outras sete na margem
direita do rio, propriedade Condomı́nio Martins (área
mais pastejada). A maior parte das transectas abran-
geu área de mato e campo, apenas uma transecta ficou
totalmente inclúıda dentro da mata. No inventário da
vegetação foram anotadas apenas plantas lenhosas que
enraizavam dentro da área da transecta e que atingiam
uma altura igual ou superior a 30 cm. Não foram con-
sideradas as lianas, mesmo lenhosas, encontradas na
transecta. As plantas foram classificadas em: plantas
do estrato médio quando mediam de 30 cm a 1 m de
altura, e plantas do estrato superior quando atingiam
altura superior a 1 m. As plantas foram classificadas
por famı́lia e espécie. Foi anotado o nome popular,
quando conhecido e dado um número a cada espécie
coletada. Além da identificação das espécies coletadas
na área, foram avaliadas: a presença (na), que corres-
ponde ao número de transectas em que a espécie ocorre,
a frequência absoluta (FA) e densidade relativa (DR)
conforme Boldrini et. al. (1996). Para demonstrar os
valores de diversidade de espécies e a equitabilidade das
mesmas adotou - se os ı́ndices de Shannon (H’) e Pie-
lou (J’) respectivamente, seguindo os procedimentos do
software Bio - Dap (Thomas & Clay, 2000). Estes va-
lores serviram para comparação de áreas com o mesmo
tipo de vegetação.

RESULTADOS

Foram amostrados 961 indiv́ıduos, identificadas 52
espécies pertencentes a 27 famı́lias. Destacaram - se
com o maior número de espécies, na área de mata
as famı́lias Myrtaceae (6 espécies) e Euphorbiaceae
(4) e na área de campo adjacente a famı́lia Astera-
ceae (12).Eugenia uniflora L. (100%),Allophylus edu-
lis(A. St. - Hil., A. Juss. & Cambess.) Hie-
ron. ex Niederl. (93,3%), Daphnopsis racemosaGriseb.
(86,6%), Guettarda uruguensis Cham. & Schltdl.
(80%), Pavonia sepiumA. St. - Hil. (73,3%),Myrrhi-
nium loranthoides(Hook. & Arn.) Burret (73,3%),
foram as espécies com maior frequência absoluta.
E. uniflora (291,66%),D. racemosa(178,56%),A. edu-
lis (160,71%),Calliandra tweediei Benth. (142,85%),P.
sepium(132,93%), apresentaram maior densidade re-
lativa. As famı́lias mais representativas na área de
mata foram Myrtaceae seguida da famı́lia Euphorbia-
ceae. Essas famı́lias estão sempre presentes com grande
representatividade em ecossistemas ripários, conforme
pode ser observado nos trabalhos realizados por Araujo
et al., (2004), Budke et al., (2005) e Jacomassa (2005 e
2007). O ı́ndice de diversidade de Shannon (H’) foi
de 2,34 (nats/ind.), sendo considerado intermediário
quando comparado a estudos com o mesmo tipo de ve-

getação em outras regiões, Budke et al., (2004), Araujo
et. al (1997 e 2004), porém se o tamanho da área do es-
tudo for considerado, pode - se afirmar que é um valor
de diversidade satisfatório. Enquanto a equabilidade
de Pielou (J’) ficou em 0,85, este valor indica uma boa
distribuição de espécies dentro das unidades amostrais.
sendo Eugenia uniflora com 148 indiv́ıduos, a espécie
de maior contribuição eBaccharis trimera (Less.) DC.
a espécie que teve menor contribuição na área de es-
tudo,juntamente com outras nove espécies que só pos-
suem 01 indiv́ıduo, demonstrando que quando avalia-
dos individualmente, as transectas apresentaram uma
variação na distribuição e uniformidade de espécies, o
pode estar relacionado com o manejo diferenciado dos
mesmos, onde aparentemente as unidades que apresen-
taram menor equabilidade, foram as mais influenciadas
pelo distúrbio pastejo.

CONCLUSÃO

A área apresentou uma boa diversidade de espécies,
sendo esta diversidadebem distribuida por toda a área
de estudo, demonstrando um equilibrio. As famı́lias
de maior contribuição foram Asteraceae, Myrtaceae e
Euphorbiaceae, sendo as mirtáceas e as euforbiáceas
mais abundantes na mata e as asteráceassão mais re-
presentativasnas áreas de campo adjacente.
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Brasil: Dinâmica de espécies à exclusão do gado. Acta
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