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INTRODUÇÃO

Os diferentes processos de utilização desordenada dos
solos ao longo das décadas na Zona da Mata mineira
culminaram na formação de pequenos fragmentos es-
parsos de floresta primária cercados por florestas se-
cundárias em diferentes idades, pastagem e campos de
cultivo (Ribeiro et al., ., 2009). A regeneração da
vegetação natural após um distúrbio, a sucessão se-
cundária, é um processo lento dependendo de vários
fatores (Liebsch et al., ., 2008). As florestas primárias
remanescente na Zona da Mata mineira como a do Par-
que Estadual do Rio Doce, representam um importante
papel na regeneração natural das áreas degradadas por
ser uma fonte de diásporos paras as áreas secundárias
que a circundam.

OBJETIVOS

O presente trabalho teve como finalidade mostrar a im-
portância da proximidade de florestas primárias para o
avanço da sucessão em áreas de regeneração natural.

MATERIAL E MÉTODOS

Este estudo foi desenvolvido em um fragmento se-
cundário adjacente ao Parque Estadual do Rio Doce,
de propriedade da ArcelorMittal, situando - se no en-
torno das coordenadas 19°48’S e 42°31’W. A área de
estudo possui 1500 ha e a vegetação sofreu corte raso
há 28 anos (Souza et al., ., 2007). Segundo a classi-

ficação de Köppen o clima da região é do tipo AW com
estações secas e úmidas bem definidas. Para o levanta-
mento floŕıstico foram estabelecidas 70 parcelas de 10 x
10m, estando dispostas de forma contigua em transec-
tos de 70 x 100m, totalizando 0,7 ha de amostragem.
Foram inclúıdos na amostragem todos os indiv́ıduos ve-
getais vivos com diâmetro a altura do peito (a 1,30 m do
solo) maior ou igual à 3,2 cm. As espécies foram classi-
ficadas segundo o Angiosperm Phylogeny Group (2009).
Os parâmetros fitossociológicos área basal e valor de im-
portância foram calculados através do programa Mata
Nativa III. Para computar os ı́ndices de diversidade de
Shannon - Weaver (H’), de Fisher´s e a equabilidade
de Pielou (J’) o programa EstimateS foi utilizado. A
curva espécie - área foi ajustada por meio do modelo
de potência; onde a inclinação da curva linearizada no
espaço duplo - logaŕıtmico corresponde a uma medida
da diversidade beta (Meira - Neto et al., 008). As dez
espécies de maior valor de importância (VI) foram clas-
sificadas em pioneiras (pio), secundária inicial (si) e de
secundária tardia (st) através da literatura (Oliveira -
Filho et al., 007).

RESULTADOS

No total foram amostrados 1748 indiv́ıduos, perten-
centes a 35 famı́lias e 120 espécies. O número total
de espécies é proximo ao observado em outros estudos
realizados em fragmentos secundários de maior idade:
Lopes et al., (2002) e Ferreira Jr. et al., (2007) en-
contraram 120 e 127 espécies em um fragmento de 85
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anos de idade, Paula et al., (2004), no mesmo frag-
mento, contou somente 94 espécies. As famı́lias Faba-
ceae, Myrtaceae, Lauraceae, Annonaceae e Chrysobala-
naceae destacaram - se pelo elevado número de espécies.
Os gêneros com a maior riqueza são Miconia, Myr-
cia, Guatteria, Ocotea, Pouteria, e Hirtella. As dez
espécies de maior valor de importância na comunidade
foram Casearia arborea (si, VI: 27,45), Lacistema pu-
bescens (si, 19,07), Matayba elaeagnoides (st, 18,17),
Pseudopiptadenia contorta (pio, 13,55), Aniba firmula
(st, 10,18), Xylopia aromatica (pio, 9,58), Machaerium
brasiliense (si, 8,87), Erythroxylum pelleterianum (si,
8,20), Myrcia guianensis. (si, 7,60) e Myrcia splendens
(si, 7,32). Observa - se uma predominância de espécies
secundárias iniciais, indicando avanço da sucessão. A
área estudada apresentou área basal de 18,14 m2/ha. O
ı́ndice de Shannon - Weaver (H’) foi de 3,80, o Fisher´s
29,21, e a equabilidade (J’) de 0,79. O valor de Shan-
non e da equabilidade está próximo aos dos fragmentos
primários que sofreram somente corte seletivo (Meira -
Neto et al., 997; Campos et al., 006). A curva espécie
- área ajustada pelo modelo de potência mostrou uma
forte correlação (R2 = 0,966). Linearizada no espaço
duplo - logaŕıtmico o valor da inclinação foi 0,406 indi-
cando uma diversidade beta semelhante à encontrada
em outras áreas de florestas tropicais (Condit et al.,
996). Esses parâmetros indicam uma diversidade espe-
cialmente alta, considerando que o fragmento analisado
possui menos de três décadas de sucessão secundária.

CONCLUSÃO

Os ı́ndices de diversidade da área estudada estão
próximos aos das áreas que somente sofreram corte se-
letivo da vegetação, indicando que a proximidade de
uma matriz florestal como a do Parque Estadual do
Rio Doce está contribuindo para um acelerado avanço
sucessional deste fragmento.
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Ribeiro, M.C., Metzger, J.P., Martensen, A.C., Pon-
zoni, F.J. & Hirota, M.M. 2009. The Brazilian Atlan-
tic Forest: How much is left, and how is the remaining
forest distributed? Implications for conservation. Bio-
logical Conservation 142, 11411153.

X Congresso de Ecologia do Brasil, 16 a 22 de Setembro de 2011, São Lourenço - MG 2


