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INTRODUÇÃO

Um dos desafios para a preservação da vegetação re-
manescente do planeta Terra é o crescimento das cida-
des, fenômeno que dificilmente poderá ser freado de-
vido ao constante aumento da população mundial (SI-
MON, 1992). Contudo, as cidades não são um elemento
isolado da natureza. Elas fazem parte da paisagem e
junto com as áreas naturais são montantes do grande
mosaico que hoje forma a superf́ıcie da Terra (MET-
ZEGER, 2001). Contudo, a fragmentação das áreas
naturais pode trazer consequências negativas para as
espécies que integram essas ilhas de natureza, como o
isolamento genético (HEINISCH, 2007; PIZO, 2005).
Para evitar ou diminuir esse isolamento, as áreas ver-
des urbanas (praças, quintais, parques, jardins públicos
e particulares, vias públicas, canteiros centrais) podem
representar uma estratégia de conectividade, aumen-
tando a porosidade de trechos urbanos, servindo como
trampolins (Stepping Stones) ou corredores ecológicos
entre remanescentes de vegetação natural (AYRES,
2005).
Porém, Oliveira (2005) afirma que é preciso arborizar
as urbes de forma planejada, por exemplo, tendo o cui-
dado de se utilizar espécies nativas, e complementando,
compat́ıveis com a realidade urbana. Isso se dá, pois
caso uma espécie exótica proveniente de áreas verdes
públicas venha a ser introduzida em uma área natural
remanescente (por anemocoria ou zoocoria), ela poderá
se comportar como uma competidora superior às nati-
vas, vindo a ameaçá - las (ODUM, 1988).

De acordo com Caporusso e Matias (2008) o Brasil so-
fre de carência em poĺıticas públicas ordenando o cres-
cimento das cidades e que seus gestores conhecem a
importância das áreas verdes públicas, mas a quanti-
dade e suas caracteŕısticas nem sempre condizem com
o crescimento e bem estar da urbe.

OBJETIVOS

O presente trabalho teve por objetivo avaliar a efetivi-
dade e o papel ecológico das praças por meio do cálculo
de sua densidade vegetal e diversidade, para a região
insular do munićıpio de São Vicente, Baixada Santista,
Estado de São Paulo.

MATERIAL E MÉTODOS

O munićıpio de São Vicente está situado na Baixada
Santista, Zona Costeira do Estado de São Paulo. Para
o presente trabalho foram analisadas 42 praças com in-
div́ıduos vegetais da porção insular do munićıpio.
As praças foram visitadas periodicamente e foram
amostradas partes vegetativas, e sempre que posśıvel,
partes reprodutivas para identificação dos indiv́ıduos
arbóreos. Para o cálculo da densidade arbórea das
praça e o ı́ndice de diversidade Shannon - Weaver (H’)
foram utilizados o programa EXCEL 2007 e BioEstat
5.0.
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RESULTADOS

Foram amostrados um total de 1.097 indiv́ıduos e 125
espécies vegetais. As espécies com maior incidência fo-
ram Cocos nucifera, Ficus benjamina, Dypsis lutescens
e Terminalia catappa.
A análise da densidade vegetal das praças resultou em
um valor total de 183,6 ind/ha. Individualmente as
praças que apresentaram os valores mais altos foram:
Forças Expendicionárias com 1.239,97 ind/ha; Luiz
Gonzaga com 991,25 ind/ha e Vicente de Carvalho com
746,87 ind/ha; e os mais baixos foram Carlos Antônio
Menon com 12,33 ind/ha; Tetsuo Yamauti com 20,79
ind/ha e Imigração Japonesa com 37,8 ind/ha. Não
foram encontradas recomendações publicadas sobre a
quantidade de indiv́ıduos por hectare em áreas verdes
urbanas, mas é interessante que se otimize a utilização
dos espaços públicos seguindo as normas ditadas pelo
Guia de Arborização Urbana da Cidade de Paulo, como
distanciamento de construções, áreas de passeio, fiação
elétrica, canos e tubos subterrâneos; além de sugestão
de condições de mudas e caracteŕısticas das espécies a
serem utilizadas.
Para a análise de diversidade pelo ı́ndice de Shannon -
Weaver foi obtido um valor de 1,63 H’ nats/ind. Esse
valor é muito inferior ao obtido Lindenmaier e Santos,
(2008) de 3,86 H’ nats/ind na cidade de Cachoeira do
Sul, RS. Contudo, não existem recomendações de di-
versidade vegetal para áreas urbanas.
Quanto à origem das espécies encontradas, 54,04% das
espécies não são naturais do Brasil e 45,96% são nati-
vas. O que pode ter sido levado em conta na escolha de
espécies são as tendências paisaǵısticas e estéticas da
região, bem como a facilidade de obtenção de mudas,
quando o primor e atratividade da flora brasileira têm
sido pouco contemplados.
É válido mencionar que muitos indiv́ıduos, nativos ou
exóticos, encontrados foram plantados pela população
residente da vizinhança das praças. Isso indica que
é preciso que o órgão administrador da cidade se in-
forme e incentive campanhas de educação sobre o papel
ecológico das áreas verdes urbanas.

CONCLUSÃO

O estudo realizado demonstra que a maior parte da
vegetação presente nas praças do munićıpio de São Vi-
cente é exótica. Essas espécies podem ter sido planta-
das pelo órgão gestor do munićıpio ou pela população
da cidade. É preciso, portanto que o órgão administra-
dor das praças se conscientize do potencial de conecti-
vidade de áreas urbanas e promovam campanhas para
a população sobre as possibilidades e riscos de espécies
exóticas introduzidas em áreas de vegetação remanes-
cente.

É preciso também, que sejam feitos mais estudos que in-
diquem valores de diversidade e densidade vegetal para
áreas urbanas de modo a melhor aproveitar os seus be-
nef́ıcios para a conservação inter situ, estabelecendo es-
ses critérios para as poĺıticas públicas que se correlaci-
onam a implementação e manutenção das áreas verdes
públicas, incorporando as cidades como uma mancha
de maior porosidade na paisagem, com a finalidade de
promover a conectividade e o fluxo genético entre as
áreas naturais inseridas ou adjacentes aos núcleos ur-
banos.
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