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INTRODUÇÃO

Dentro do domı́nio da Mata Atlântica, ocorre ao norte
do estado do Esṕırito Santo, fragmentos da Floresta Es-
tacional Semidecidual, denominadas por Rizzini (1979)
de Floresta de Tabuleiro, por se distribúırem sobre a
Formação Barreiras. Nessa região está localizada a Re-
serva Natural Vale, onde Peixoto et al., ., (2008) carac-
terizaram as seguintes formações vegetais: oresta alta,
cujas árvores do dossel atingem até 40m de altura e
ocorrem de forma adensada; brejo, oresta de várzea
e a oresta ciliar, associadas a corpos d’água, apresen-
tando grande variação entre si. Outros dois tipos ve-
getacionais que ocorrem em solos arenosos, conhecidos
popularmente como oresta de muçununga e campo na-
tivo, ocorrem nessa reserva. Enquanto as muçunungas
apresentam árvores de até 30 m de altura e ausência
de gramı́neas, os campos nativos estão representados
por campo aberto, com predomı́nio de gramı́neas e
cyperáceas, com presença de arbustos esparsos, vari-
ando fisionomicamente a vegetação arbustivo - arbórea
em moitas caracteŕısticas. Segundo Peixoto (1982), o
acúmulo de água nos campos nativos é maior do que as
vegetações circundantes e estes aparecem como enclave
na floresta, apresentando composição floŕıstica seme-
lhante àquela encontrada nas restingas do sudeste bra-
sileiro.
A escassez de trabalhos realizados em áreas de cam-
pos nativos justifica esse estudo, que buscou responder
a seguinte pergunta: Existem semelhanças floŕısticas e
estruturais entre as duas áreas de campos nativos estu-

dadas?

OBJETIVOS

O objetivo desse estudo foi descrever e comparar a
floŕıstica, a estrutura e a diversidades da vegetação ar-
bustiva entre duas áreas de campos nativos na Reserva
Natural Vale.

MATERIAL E MÉTODOS

Área de estudo - O estudo foi realizado em áreas
de campos nativos localizados ao norte do Estado do
Esṕırito Santo no munićıpio de Linhares. Ocupando
cerca de 22.000 ha, a Reserva Natural Vale pertence
à empresa Vale, localizada entre os paralelos 19° 06’
- 19° 18’ de latitude sul e entre os meridianos 39° 45’
- 40° 19’ de longitude W Gr. O clima da região é do
tipo Awi Köppen, tropical quente e úmido, com estação
chuvosa no verão e seca no inverno, temperatura média
anual de 23,3o C e ı́ndice pluviométrico de aproxima-
damente 1.202 mm/ano (Jesus et al., 2010). Segundo
a Embrapa, as áreas de campos nativos apresentam
solo espodossolo (Santos et al., ., 2004). Localizada
na bacia hidrográfica do Rio Doce, a reserva apresenta
maior área sobre tabuleiros costeiros do Terciário, cons-
titúıdos por sedimentos do Grupo Barreiras e em menor
superf́ıcie sobre plańıcie costeira do Quaternário (Ama-
dor, 1982).
Análise de comunidade O estudo foi conduzido em duas
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áreas utilizando o método de intercepção por linha (Mu-
eller - Dombois & Ellenberg, 1974) onde foram demar-
cadas 10 linhas de 50 m com espaçamento mı́nimo de
20 m entre elas, totalizando 500 m de linha por área.
Foram amostrados todos os indiv́ıduos lenhosos com
altura superior a 50 cm e para cada um destes foi regis-
trado a extensão da sua copa interceptada pela projeção
da linha e a sua altura máxima. Pequenas interrupções
nas copas dos indiv́ıduos interceptados foram ignora-
das, com exceção daquelas maiores que 50 cm, que neste
caso, foram medidas as partes e posteriormente soma-
das.
Através das fórmulas encontradas em Brower & Zar
(1984) foram calculados os parâmetros fitossociológicos,
densidade linear, cobertura linear e freqüência absoluta
e relativa e, também, o valor de importância (VI). O
ı́ndice de cobertura linear foi tratado como dominância.
As duas áreas de campo nativo estudadas foram compa-
radas qualitativamente (coeficiente de similaridade de
Sørensen) e quantitativamente (́ındice de Bray Curtis).
Para a diversidade espécies foram calculados os ı́ndices
de diversidade de Shannon (H’) e de equabilidade de
Pielou (J’) em base logaŕıtmica natural (Brower & Zar,
1984).
A identificação taxonômica foi realizada em campo ou
em consultas ao Herbário da Vale (CVRD). O mate-
rial coletado foi depositado no herbário da Universi-
dade Federal do Esṕırito Santo (VIES) com duplicatas
no herbário CVRD.

RESULTADOS

Nas duas áreas foram amostrados 261 indiv́ıduos lenho-
sos que totalizaram uma cobertura linear de 16.432 cm
distribúıdos em 22 espécies, 20 gêneros e 16 famı́lias.
Na área 1 foram amostrados 140 indiv́ıduos pertencen-
tes a 14 espécies, 14 gêneros e 12 famı́lias. Myrtaceae e
Humiriaceae foram as únicas famı́lias que contribúıram
com mais de uma espécie (2 spp cada). Na área 2 foram
amostrados 121 indiv́ıduos pertencentes a 13 espécies,
12 gêneros e 10 famı́lias. Dilleniaceae foi a única famı́lia
que contribuiu com 2 espécies. A altura máxima dos
indiv́ıduos da área 1 foi de 6 m enquanto que na área
2 não passaram de 3 m de altura. Foram encontradas
seis espécies comuns as duas áreas.
Na área 1, as espécies Pagamea guianensis, Tabebuia
elliptica e Hirtella corymbosa foram as mais expres-
sivas na fitocenose, com altos valores de importância,
apresentando uma população com muitos indiv́ıduos
bem distribúıdos na comunidade, acarretando altos va-
lores de freqüência e densidade e contribuindo com
53% da cobertura linear. Na análise fitossociológica
das espécies da área 2 a expressividade da fitocenose
também se concentrou em três espécies que juntas re-
presentaram 81,22% da cobertura linear, sendo elas:
Humiria balsamifera var. parvifolia, Davilla flexuosa e

Doliocarpus lancifolius.
O ı́ndice de diversidade de espécies (H’) e a equabili-
dade (J’) para a área 1 foram, respectivamente, 2,25
e 0,85. Para a área 2, os mesmo ı́ndices foram 1,9 e
0,74, respectivamente. Os valores desses ı́ndices re-
fletem a dominância ecológica alta, ou seja, a maior
parte dos indiv́ıduos arbustivos está distribúıda entre
poucas espécies. A baixa similaridade floŕıstica en-
tre as áreas estuda foi evidenciada pelo coeficiente de
Sørensen (44%). Estruturalmente, as áreas mostraram
baixa similiridade, de acordo com o ı́ndice de similari-
dade de Bray Curtis (0,14).

CONCLUSÃO

As baixas similaridades entre as áreas provavelmente
estão atreladas a condicionantes ambientais que as di-
ferenciam. Por se tratar de áreas sujeitas a peŕıodos de
inundações, é provável que a freqüência, a profundidade
e a duração desses eventos sejam determinantes na di-
ferenciação entre dominância e composição das espécies
nas áreas.
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ferior do Grupo Barreiras no Estado do Esṕırito Santo.
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