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INTRODUÇÃO

A formação de clareiras no dossel florestal gera al-
terações ambientais na floresta, e a colonização das
mesmas por espécies de diferentes categorias sucessio-
nais já presentes no banco de plântulas ou de sementes
do solo e ou de indiv́ıduos remanescentes, bem como
das espécies migrantes pós - distúrbio via processos de
dispersão da vegetação circundante (Martins et al., ,
2008). Em geral, as florestas tropicais possuem alta
capacidade de regeneração natural, principalmente se
estiverem próximas a uma fonte propágulos, e se as
terras abandonadas não tiverem sido submetidas a um
uso intenso (Guagiguata & Ostertag, 2002). Entre-
tanto, o processo de fragmentação da Mata Atlântica
contribuiu para dificultar a regeneração das florestas,
retardando a chegada de propágulos de espécies tar-
dias, caracteŕısticas da floresta madura (Tabarelli &
Mantovani,1999). A maioria dos remanescentes de flo-
restas estacionais semidećıduas são matas secundárias
oriundas de regeneração natural. Fica claro, nesse
caso, que a compreensão da regeneração e da dinâmica
das espécies arbóreas desse ecossistema é de fundamen-
tal importância para o desenvolvimento de técnicas de
manejo adequadas para a manutenção da diversidade
floŕıstica dessas áreas. (Maragon, 2008)

OBJETIVOS

Comparar a regeneração em ambiente de clareiras e
dossel fechado.

MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho foi realizado na Reserva Particular
do Patrimônio Natural estadual “OLAVO EGYDIO
SETÚBAL”. Pelo fato da Reserva apresentar ambi-
entes heterogêneos, com distintos regimes de distúrbio
registrados e variações na estrutura florestal, optouse
pela realização de amostragem estratificada. A área
total alocada foi de três ha, sendo estes divididos em
três áreas de um ha (100 x 100 m) para as seguin-
tes situações : A: área que sofreu efeito da passagem
do tornado em 2004 “ÁREA A”; B: trecho de mata
com menor grau de interferência antrópica “ÁREA B”
; C: área que sofreu extração seletiva de madeira até
o começo da década de 1970 “ÁREA C”. Cada área
amostral é composta por uma grade de 100 parcelas de
10 x 10 m.Na análise da regeneração de cada área amos-
tral foram utilizadas as mesmas parcelas sorteadas para
o levantamento fitossociológico; entretanto a coleta de
dados realizou - se em três subparcelas de 1 x 10 m den-
tro de cada parcela. No total foram amostradas 150
subparcelas de cada local estudado. Nas subparcelas
foram quantificados os indiv́ıduos e identificadas todas
as espécies lenhosas, sendo divididos em duas classes de
tamanho: a primeira com indiv́ıduos ¡ 50 cm de altura
(classe 1) e a segunda com os indiv́ıduos ≥50 cm de al-
tura e ¡ 1,30 m de altura(classe 2). Cada subparcela (1 x
10m) foi classificada como compreendendo área de cla-
reira (definição de Brokaw, 1982) ou sob dossel fechado.
Quando a parcela apresentou os dois ambientes, foi con-
siderado o ambiente que dominava nessa parcela, ou
seja mais que 50%.Os parâmetros fitossociológicos fo-
ram calculados para cada uma das três áreas amostrais:
densidade absoluta, densidade relativa, freqüência ab-
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soluta, freqüência relativa ;o programa Mata Nativas
foi utilizado no calculo desses parâmetros.Foram calcu-
lados os ı́ndices de diversidade de Shannon - Wiener
(H’) e a eqüidade de Pielou (J); bem como o ı́ndice de
Fisher (MAGURRAN, 2004), todos cálculos foram rea-
lizados no programa PAST, assim como comparação de
riqueza entre os locais de estudo. Para verificar a pre-
ferência das espécies por ambiente de clareira ou dossel
foi realizado o “teste t para amostras independentes,”
através do software Statistica.

RESULTADOS

A similaridade floŕıstica encontrada entre dossel e cla-
reira foi maior na classe 1 para todos os locais estu-
dados, entretanto a área C apresentou o menor ı́ndice
de Jaccard. A alta similaridade entre esses ambientes
indica que as mesmas espécies que se regeneram no sub
- bosque estão conseguindo fazer o mesmo no ambiente
de clareira (Martins et al., . 2008). Na classe 1 os
ı́ndices de diversidade sempre foram maiores no am-
biente de clareiras. Na classe 2, apenas a equidade é
superior nesse ambiente, os demais ı́ndices foram mai-
ores sob dossel. As curvas de rarefação indicaram que,
embora a abundância de indiv́ıduos seja menor nas cla-
reiras, os dois ambientes se assemelham quanto à sua
heterogeneidade, com grande sobreposição das curvas,
independentemente da classe de tamanho. De modo ge-
ral, o teste t demonstrou que poucas espécies apresenta-
ram preferência por ambientes de clareira. Muitas apre-
sentaram preferência por dossel fechado e outras foram
indiferentes quanto ao ambiente. Na comparação das
três áreas nota - se que a densidade absoluta (N.ind/ha)
foi maior nos locais sob dossel em todas as áreas de es-
tudos e classes de tamanho. A área A somou a maior
área amostral total, devido à grande quantidade de cla-
reiras em função da passagem do tornado. Porém, nesta
área tanto a densidade da regeneração natural sob dos-
sel quanto nas clareiras foram menores dentre as três
áreas de estudo. As grandes clareiras existentes no local
perturbado pelo tornado provavelmente influenciaram
também as áreas sob dossel cont́ınuo que são poucas e
formam pequenas ilhas em um “mar” de clareiras gran-

des dominadas por bambuzinhos, diminuindo a densi-
dade dos indiv́ıduos nessa área. Segundo González et
al., . (2002), em solos cobertos por bambus a camada
de serrapilheira geralmente é muito espessa. Assim, a
germinação das sementes de diversas espécies de árvores
é comprometida, devido à dificuldade dessas sementes
em atingir o solo.

CONCLUSÃO

A regeneração natural das espécies foi prejudicada
pela formação das grandes clareiras geradas por um
distúrbio de grande escala.
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