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Resumo

o presente artigo visa contribuir para a diwlga~o do
Met:odo de Piramides como representa~o gcifica nos estudos da
vegeta~o no contexto das demais variaveis envolvidas na
estrutura~o da paisagem. Esta metodologia, relativamente
simples, revela as condi~Oes biogeograticas e a evolu~o da
cobertura vegetal.

Abstract

The present article aims to contribute for the diwlgation of the
Pyramid Method like graphical representation in vegetation studies in
the context of involved variables on landscap estructure. This
metodology, relatively simple, reveals the biogeographies conditions
and the vegetal covering evolution.
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Introdu~io

A Biogeografia enquanto disciplina obrigatoria dos cursos de
gradua~o em Geografia, representa em grande parte, urn corpo de
conhecimentos teorieos absolutamente distanciado da realidade
proxima em que se insere 0 alooo, e da pesquisa desenvolvida pela
ooiversidade brasileira.

A proposta aqui colocada, representa uma tentativa de integrar
os estudos da vegeta~o no contexto das demais variaveis envolvidas
na estrutura~o da paisagem.

As pi.r3mides de vegeta~o constituem urn importante objeto de
pesquisa, tendo sido introduzido no Brasil pelo professor MESSIAS
MODESTO DOS PASSOS a partir da metodologia proposta por
BERTRAND. A inexistencia de bibliografias acerca do tema, fruto do
desconhecimento da comunidade cientifica e da pouca divulga~o

sofrida por tal metodologia, associada a uma forma~o profissional
que deixa como heran~ urn conhecimento botanico muito pequeno,
constituem serios obstaculos arealiza~o de tal estudo.

Apesar elisso, a elabora~o de piramides de vegeta~o, de
duas comunidades secoodarias da Floresta Ombrofila Densa (Mata
Atlantica) na Unidade de Conserva~o Ambiental "Desterro" 
UCAD, situada 0 municipio de Florianopolis - SC, e 0 desafio ao
qual se propOe 0 presente trabalho.

A area de estudo

A area objeto se encontra localizada na regiao central da Ilha de
Santa Catarina, na UCAD que possui uma area de 534,20 ha .

As altitudes m3ximas estao entre 320 e 390 m e 0 relevo
montanhoso esta representado por vertentes bastante ingremes,
apresentando muitos matacOes de granitos - ooidade Granito
Florian6polis - (lBGE, 1991), com presen~ de diques subvulcanicos.
Os solos, na sua maioria, sao pouco evoluidos. Segundo PELLERIN
& OLNEIRA (1995), 0 vigor do relevo desta area de preserva~o

sugere que as forma~ superflciais sao em geral pouco espessas, fato
comum em morros. Segundo 0 IBGE (1991), temos: Podzolico
Vermelho Amarelo alico moderado, com textura media e media
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argilosa cascalhenta e nao cascalhenta nas areas de relevo forte
ondulado e montanhoso; Podzelico Vermelho Escuro alico, textura
argilosa nas fortemente onduladas, e onduladas; Cambissolo alico nas
suavemente onduladas; e nas areas planas aparece 0 solo Gley Pouco
Humico eutrofico de textura siltosa.

A tipologia do relevo, aliada ao clima subtropical que apresenta
estados de tempo essencialmente tropicais no verao e temperados no
invemo, com temperatura mooia anual de 20,4 °C e pluviosidade
media anual de 1.500 mm, da origem, a uma serie de canais de
primeira ordem que desaguam na bacia do rio Ratones e na Baia do
Saco Grande.

A area e recoberta por vegeta~o secundaria, em varios estagios
de forma~ao, de pastagem a capoeirao, dominando as forma~oes

herbacea e arbustiva, e a rupicula l apresentando grande diversidade de
fauna e flora. A presen~a de plantas exOticas, como Eucalipfo e Pinus,
e urn dos indicadores da interferencia antropica na area.

Dentro desse quadro geral inserem-se os dois lotes escolhidos
aleatoriamente para estudo, em condi~oes ambientais diferentes: urn
com capoeira em estagio intermediario de sucessao; ooutro em etapa
inicial desse processo, sendo ambos parte integrante de uma grande
area de vegeta~ao secundaria, onde predomina 0 capoeiriio.

Por vegeta~ao secundaria entende-se, da mesma forma que
KLEIN (1980), 0 conjunto de sociedades vegetais surgidas
imediatamente apes 0 desmatamento da cobertura vegetal original, ou
apes 0 abandono do terreno pelas atividades agricolas. Este tipo de
comunidade caracteriza-se por series sucessionais bern demarcadas,
com tendencia a reconstituir a vegeta~o original.

Dependentes que sao das condi~oes fisicas e quimicas do solo,
da sua genese e do tempo decorrido desde 0 inicio da sua forma~o, as
associa~oes secundarias apresentam grande variabilidade na sua
constitui~o, 0 que justifica a diferen~ encontrada, tanto na estrutura
vegetal quanta na composi~o floristica, entre os dois lotes.

I Vegetac;ao que se desenvolve em areas rochosas.
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Fundamenta~ao te6rica

o estudo do comportamento da vegeta~o no contexto da
paisagem, nao constitui objeto e preocupa~o recente dentro da
ciencia geografica. Estando entre os principais fundadores da
geografia modema, ALEXANDER VON HUMBOLDT ja
considerava a vegeta~o como 0 dado mais signifieativo para
caracterizar uma dada por~o do espa~ (ROUGERIE &
BEROU;'CHACHVILI,1991).

Utilizando os tipos de formas de vegeta~ao e a n~o de
forma~es vegetais lan~das por HUMBOLDT, GRIESEBACH
estabeleceu, ja em 1872, urn resumo global precisando, nessa ocasiao,
que "a organiza~o das formas vegetais leva as diferencia90es
fisionomicas da paisagem" (TROPPMAIR, 1989).

Toma-se imprescindivel urn resgate dos estudos concementes
ao papel desempenhado pela vegeta~o na conforma~o dos diferentes
tipos de paisagens. Tal perspectiva contribui para a reden9ao da
Geografia frente ao imperdoavel desvio metodo16gico que marca a
histeria dessa ciencia.

o estudo da vegeta~o nesse caso, permite compreender a
dinfunica da paisagem na qual se insere a "trilha do homem ao longo
da Histeria" (PASSOS & UGIDOS, 1996), ja que 0 estabelecimento
do processo produtivo da sociedade se inicia por urn rompimento com
o equilibrio natural estabelecido.

Os estudos geograficos da vegeta~o, no periodo at03l, tern se
desenvolvido a partir de duas linhas metodo16gicas distintas, como os
levantamentos floristicos2 (pEARS, 1985) e os levantamentos
fisionomicos3 (ou nio - floristicos).

2 Extenso levantamento fitossociol6gico que exige por parte do pesquisador,
urn esfo~ classificat6rio, alent de experiencia de campo e conhecimento
taxonomico.

3 Levantamentos das caracteristicas da vegeta¢o enquanto conjunto de
especies, que procuram identificar as possiveis rel~s estabelecidas entre
a vegeta¢o e os elementos do quadro geogr3.fico. E urn metodo mais
comurn entre os ge6grafos por ser eficaz no que d.iz respeito ao
entendimento dos processos di.n3micos que se desenvolvem no ambiente e
pela diminui~ do grau de especializa~ exigido.
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Vma das metodologias que se utilizam de uma classifica9ao
fisionomica da vegeta9ao, £oi resgatada por PASSOS & VGIDOS
(1996) a partir da obra original de BERTRAND (1966), e se
constitui na elabora~o de piriimides de vegetafiio, a partir do
levantamento de uma serie de informa90es acerca de uma dada
forma9ao vegetal.

Procedimento

A elabora~o das piramides de vegetar;iio iniciou-se com a
escolha do lote que, nas palavras de PASSOS & VGIDOS (1996),
deve representar "(...) 0 estado medio da forma9ao vegetal, objeto
de estudo" de modo que seja efetivamente representativa das
caraeteristicas vegetais da regiao na qual se insere.

Feita a escolha do lote, passou-se a demarca9ao do mesmo
sobre 0 terreno. De acordo com 0 metodo proposto, delimitou-se urn
circulo de 10m de raio, seccionado em quatro partes iguais, 0 que
favorece a posterior contagem do numero de individuos de cada
especie.

A etapa seguinte foi 0 preenchimento da ficha biogeognifica
que consta basicamente de duas partes independentes, com as
informa~es coletadas. Na primeira parte desta ficha, foram feitas
anota90es referentes as caracteristicas dos estratos vegetais
encontrados, juntamente com as especies vegetais que 0 constituem,
enquanto que na segunda parte, registraram-se todos os fatores que
interferem direta ou indiretamente para a conforma~o especifica dos
estratos vegetais - tais como elementos do clima, do solo, da a~o

antropica e outros - alem de ser registrada tambem a dinamica do
conjunto observado.

Os elementos da vegeta~io

o primeiro elemento a se observar na anaIise das caraeteristicas
do agrupamento vegetal, implica na defmi~o do tipo de estratifica¢o
que este agrupamento apresenta.
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Existem diversas classifica95es para sistematizar os diferentes
estratos vegetais. BERTRAND (1966) e LACOSTE & SALANON
(1969) apresentam as elaboradas com base na estrutura da floresta
temperada a qual os autores citados dirigiram os seus estudos.
Portanto, com caracteristicas distintas de uma floresta atlantica de
encosta. Assim, optou-se pela busca a uma classifica~o mais
compativel com as caracteristicas vegetais da area. KLEIN (1979)
apresenta, para uma mata pluvial da encosta atl3ntica no Vale do
ltajai, a seguinte classifica~o:

Estrato arb6reo: acima de 10 m;
Estrato arborescente: 3 a 10m;
Estrato arbustivo: 0,5 a 3 m;
Estrato herbaceo: 0 a 0,5 m.

Embora houvesse a disposi~o para a ad~ao de tal
classifica~ao, 0 confronto com os dados de campo mostrou uma
realidade bastante diversa, devido ao fato do local escolhido
representar uma area cIe floresta secundaria em estagio inicial de
sucessao, com uma estrutura diferente daquela da floresta estudada
por KLEIN (op_ cit.). Face a isto, optou-se pela elabora~o de uma
divisao de estratos que correspondesse, mais fielmente, as
caracteristicas da area:

Estrato arb6reo: aeima de 3 m;
Estrato arbustivo: 1,5 a 3m;
Estrato subarbustivo: 0,5 a 1,5 m;
Estrato herbaceo: 0 a 0,5 em.

A ausencia do estrato arboreseente na classifica9ao adotada, se
deve ao fato de que a maior parte dos individuos das especies arboreas
encontradas ainda se apresentavam em fuse- de crescimento, 0 que
determinou uma dilui9ao do arborescente no arboreo.

Para cada urn dos estratos foi feito 0 levantamento de tres
variaveis principais:

a - Numero de Individuos para cada uma das principais
especies que 0 comp5e;
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b - Abundancia - Dominancia (por especie e por estrato) 
envolve dois conceitos fundamentais na caracteriza9ao do estrato
vegetal. A Abundancia refere-se it quantidade total de individuos
encontrados (por especie ou por estrato, conforme esteja se
considerando), enquanto que a Dominancia diz respeito it superficie
coberta por eles, tendo como base a proje~ao de suas copas. PASSOS
& UGIDOS (1996) apresentam urna classifica~ao extraida de
BERTRAND (1966), em que ambos os conceitos sao sisternatizados
em seis classes distintas:

5 - cobrindo entre 75% e 100%;
4 - cobrindo entre 50% e 75%;
3 - cobrindo entre 25% e 50%;
2 - cobrindo entre 10% e 25%;
1 - planta abundante porem com valor de
cobertura baixo, rtfto superando a 10%;
+ - alguns raros exernplares.

c - Sociabilidade das especies - representa a maneira como os
individuos se agrupam entre si. BERTRAND (op. cit.), utilizando-se
de uma escala estabelecida por BRAUN-BLANQUET, apresenta as
seguintes classes, que aparecem reproduzidas por PASSOS &
UGIDOS (1996):

5 - popula9fto continua; manchas densas;
4 - crescirnento em pequenas colonias;

manchas densas pouco extensas;
3 - crescirnento em grupos;
2 - agrupados ern 2 ou 3;
1 - individuos isolados;
+ - planta rara ou isolada.

Sornado a isso, verificou-se a dinarnica apresentada em cada
estrato, classificando-a em progressiva, regressiva ou em equilibrio.
Isto permite urna analise prognostica da evolu~ao vegetal, fato
importante no entendimento do quadro geogcifico.
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Os fatores da vegeta~io

o preenchimento da segunda parte da ficha envolveu 0 uso de
instrumentos destinados a precisar com maior firmeza as
caraeteristicas da area de estudo. Foi feito 0 levantamento da
inc1ina~o do terreno com 0 uso do c1inometro, bern como da
orienta~o da vertente com 0 uso da bussola. Com 0 auxilio do
altimetro, registrou-se a altitude do lote de modo a facilitar a sua
identifica~o na carta topografica.

Alem disso, foram anotados todos os fatores julgados relevantes
para a interpreta~o do quadro vegetal, tais como: microclima,
caracteristicas geologicas e edaficas.

A eonstru~io das piramides

As informa~es coletadas em campo foram transcritas para 0

plano gmfico, ou seja, na constru~o das pirfunides de vegeta~ao que
seguiu a orienta~o dada por PASSOS & UGIDOS (1996);
diferenciou-se apenas em urn linico aspecto na rela~ao da espessura de
cada estrato, que segundo os autores e determinada arbitrariamente.
Desta forma, atribuiu-se para 0 estrato herbaceo 0,5 em; para 0

subarbustivo e arbustivo 1,0 em e para 0 arooreo 2,0 em.
Para cada estrato vegetal associou-se uma legenda especifica,

enquanto que na base do gnlfico foram transpostas outras informa~oes

coletadas em campo, tais como: inclina~ao da vertente (determinada
no plano horizontal); solo (perfil simplificado, abaixo do plano
horizontal do grafico); e dinamica dos estratos (com setas ao lado de
cada urn, indicando 0 sentido da evolu~o).

Demais caracteristicas identificadas, como a~o antropica,
erosao e outras, foram inseridas na descri~o de cada grafico.
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Resultados e discussao

As piramides de vegeta~o correspondem a representa~o

gnifica da estrutura vertical de uma dada forma~ao vegetal, tendo
por maior virtude a capacidade de revelar as condi~es

biogeognificas do tapete vegetal e ao mesmo tempo sua evolu~o,

a partir de urn metodo de trabalho relativamente simples.
Trata-se de urn metodo fisionomico, que se detem numa nipida

classifica~o das especies predominantes, buscando estabelecer as
principais categorias morfologicas da vegeta~ao. Segundo
BERTRAND (s.d.), as piramides proporcionam uma imagem
significativa, apesar de grosseira, da forma~ao vegetal; facilitam as
compara~s de uma forma~o com ootra; traduzem perfeitamente a
concorrencia entre as especies e entre os estratos; alem de dar uma
ideia das rela~oes entre a vegeta~o e a erosao biologica4.

Vistas dessa forma, as pirfunides consistem tambem em urn
valioso instrumento auxiliar na interpreta~ao das imagens obtidas por
sensores remotos, considerando que estas, apontam eficientemente
apenas os aspectos espaciais da vegeta~ao, nao dando conta de sua
estratifica~o e de sua composi~o floristica.

Inicialmente, e preciso ressaltar que 0 presente estudo, sendo
uma tentativa de aplica~o do metodo das piramides, concentrou
esfor~os muito mais na aplicabilidade deste metodo de levantamento
biogeografico, proposto por BERTRAND, que na obten~o de
informa95es detalhadas da vegeta~o local.

o Lote 01, situado em encosta ingreme, a aproximadamente
120m de altitude, possui declividade de 65%, solos rasos e vegeta~o

secundaria em estagio pioneiro. Euma area de interven~o antropica
mais recente, localizada na area de influencia de uma pedreira
desativada, onde sao visiveis as marcas da antiga explora~o..

Partindo da analise das fichas biogeograficas A e B (Fig. 01), e
da pirfunide representativa da vegeta~ao do Lote 01 (Fig. 02) observa
se que esta possui base alargada, explicitando a importancia dos

4 " ... erosao do tipo epidermico que, embora tendo prolongamentos
geomorfo16gicos evidentes, interessa somente a parte mais superficial
do substrato rochoso e, sobretudo, acobertura viva das vertentes, isto e
o solo, a senapilheira e a vegetal;3o."
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estratos inferiores, particularmente do herbaceo, que cobre de 50 a 75
%da area.

Esse estrato e constituido principalmente por uma popula9ao
continua da especie Melinis minutij/ora (capim meloso ou capim
gordura), que cobre acima de 75% da superficie do lote. E uma
especie exOtica, introduzida da Africa, que encontrou aqui condi90es
favoraveis ao seu desenvolvimento, especialmente nos primeiros
est<igios da vegeta~o secundaria das encostas ingremes de solos
rasos, onde 0 escoamento da agua se processa de forma rapida.
KLEIN (1980) chama a aten9aO para 0 fato dela possuir uma
agressividade mais generalizada, podendo ser encontrada tambem em
solos bastante umidos, embora seja mais comum ao longo das
encostas ingremes. Encontram-se ainda neste estrato raros exemplares
isolados de Bidens pilosa (picao), e dos generos Bromelia e Calathea,
sendo a primeira especie ruderal5 e as duas Ultimas componentes da
flora primitiva.

o estrato subarbustivo, assim como 0 anterior, nao possui
diversidade de especies, nele dominando, com quase absoluta
exclusividade, a especie Hiptis suaveolens (mata pasto), entremeada
por raTOS individuos isolados da Trema micrantha (candiuba). Em
contrapartida, apresenta uma mediana capacidade de cobertura do
solo, entre 25 e 50%. Ocorrem, ainda, alguns raros e isolados
exemplares de Trixis sp, Cereus peruvianus (mandacaru) e Solanum
erianthum (fumo - bravo).

Os estratos superiores restantes, arbustivo e arb6reo, sao muito
pouco significativos nessa por~o de terreno, sendo representados por
alguns raros exemplares isolados das especies Cecropia cf
catharinensis (embauba) e T. micrantha.

5 Planta que habita a cercania dasco~ hurnana.
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FICHA BIOGEOGIUFICA - A
Lote: 01 Formayao: Vegetayao secundliria, estligio pioneiro N°: 01196
Municipio: Florian6polis Estado: SC
Local: Unidade de Conservacl\o Ambient.a1 "Desterro" fUFSC) Data: 15107/96
Estrato ArbOreo - (Altura acima de 3m) Ot. AID S
Cecropia cf catharinensis (embauba) 5 + +
Trema micrantha (candiuba) 2 + +
Outras 1 I
Dinlimica: em progressao
AbundlincialDominincia: 1
Estrato Arbustivo - (Altura entre 1,5 e 3m)· Ot. AID S
Trema micrantha 5 + +
Cecropia cf. catharinensis 4 + +
Dinlimica: em progressao
AbundlinciaIDoDJinincia: I
Estrato Subarbustivo - (Altura entre 0,5 e l,5m) Ot. AID S
HiDtis suaveolens (mata-JJQsto) 3 5
Trema micrantha 4 + I
Outros Solanum erianthum (fUmo bravo), Trixis sp, Cereus

11 + +
peruvianus
Dinlimica: em progressao
AbundlincialDomirulncia: 3
Estrato Herbaeeo - (Altura ate 0,5m) Qt. AID S
Melinis minutitlora 4 5
Outros (Calathea, Bidens oilosa, Bromelidl + 1
Dinlimica: em equilibrio
AbundlincialDominlincia: 4

FICHA BIOGEOGRAF'ICA - B
Lote: 01196
ALTITUDE: 120 EXPOSICAO SFlNW INCLINACAo: 65%
CLIMA: Subtropical umido (Cfa)
MICROCLIMA: Relativamente seco devido iI inclinayao da vertente e ao estrato arbOreo

rarefeito
ROCHA-MAE: granito
SOLO: Associayaode Podz6lico Vermelho-Amarelo alico e Cambisssolo 3lico
EROsAo: laminar
ACAo ANTROPICA: area de pedreira abandonada
DlNAMICA DE CONJUNTO:

Area com superficie irregular, apresentando alternancia de vanos blocos graniticos
(groti'les) com cobertura heroocea rasteira. A vegetayao que contoma este lote devera
contribuir com suas est>tX:ies para 0 processo de regenerayao de sua vegetayao.

Figura 01- Fichas Biogeograticas - A e B do lete 01
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Analisando-se as fichas biogeognificas A e B (Fig. 03), e a
piramide representativa da vegeta9ao do Lote 02 (Fig. 04), e possivel
constatar que este localiza-se a 40m acima do nivel do mar, em terreno
menos ingreme, por volta de 35% de declividade, situa~o que
possibilita 0 escoamento da agua de forma mais lenta, mantendo uma
maior umidade do solo. Alem disso os solos sao mais profundos e
mais ricos em nutrientes, visto que se encontram ha mais tempo em
pousio, com cobertura vegetal em urn estagio sucessional mais
evoluido, especificamente 0 da capoeira. Observa-se uma camada
relativamente abundante de serrapilheira, constituida basicamente por
folhas e gravetos, que reflete uma condi~o mais evoluida do processo
de sucessao, contribuindo para 0 progressivo estabelecimento de
novas especies, bern como para uma melhor infiltra9ao da agua e
conseqiiente redu9ao do escoamento superficiaL

Com rela~o ao Lote 02, este caraeteriza-se por uma estrutura
vegetal diferente do anterior, considerando que neste, tambem 0

estrato arboreo apresenta indice de cobertura na faixa de 50 a 75% da
superficie. Naturalmente que estes contrastes refletem as diferen9as
das condi90es ecologicas de cada urn, a come9ar pela propria
declividade do terreno, profundidade dos solos e ate mesmo pelas
condi90es ambientais mais adequadas it instala9ao de especies mais
exigentes quanto ao humus e it microbiologia do solo.

o primeiro lote e bern menos ingreme que 0 segundo, em tomo
de 34,5%, razao pela qual 0 escoamento da agua se da de forma mais
lenta, mantendo uma maior umidade do solo.

Todos os quatro estratos considerados nesse estudo estao
representados na piramide deste lote, que possui, ao contrario da
primeira, topo alargado, caracteristico das estruturas vegetais com
estrato arboreo expressivo, em termos de cobertura do terreno. Mostra
ainda uma diversidade de generos e especies muito maior que no caso
precedente, alem de uma camada relativamente abundante de
serrapilheira, refletindo 0 estagio mais evoluido do processo de
regenera9ao. Verifica-se tambem que esta forma9ao vegetal e
constituida por especies caracteristicas dos estagios iniciais e
intermediarios de sucessao na Floresta Ombrofila Densa, da encosta
atlantica do suI do Brasil.
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FICHA BIOGEOGRAFICA - A
Lote: 02 Forma~o: Vegaa~o Secundaria, estIigio capoeira N°: 02/96
Municipio: Florian6polis EstacIo:SC
Local: Unidade de Conservaciio Ambiental "Deslerro" (UFSC) Data: 12/07/96
Estnito ArbOreo - (Altura acima de 3m) Qt. AID S
Pera $!labrata (seca-li$!eiroJ 16 1 1
Miconiasp 6 1 1
Clusia criuva (man$!ue-de-formi$!a) 14 1 1
Outras: Andira sp, Compositae, Miconia cabucu (pixiricao), 3 1

Myrcia, Rapanea sp, Elythroxylum sp. Miconia
cinnamomifolia (jactirao-acu),etc.

Dinimica: em progressao
AbundincialDomininria: 4
Estnito Arbustivo - (Altura entre 1,5 e 3m) Qt. AID S
Trema micrantha 5 + +
Cecropia cf. catharinensis 4 + +
Dinimica: em progressao
AbundinclalDomininria: 1
Estnito Subarbustivo - (Altura entre 0 5 e 1,Sm) Qt. AID S
Hiptis suaveolens (mata-pasto) 3 5
Trema micrantha 4 + 1
Outros Solanum erianthum (fiimo bravo), Trixis sp, Cereus

11 + +peruvianus
Dinimica: em progressao
AbundinclalDominincia: 3
Estnito Herbliceo - (Altura ate O,5m) Qt. AID S
Melinis minutif/ora 4 5
Outros (Calathea, Bidens pilosa, Bromelia) + 1
Dinim.ica: em equilibrio
AbundinclalDomininda: 4

FICHA BIOGEOGRAFICA - B
Lote: 01196
ALTITUDE: 120 EXPOSIf;':AO SEINW INCLINAf;':AO: 65%
CLIMA: Subtropical umido (Cfa)
MICROCLIMA: Relativamente seco devido 11 inclinao;:ao da vertente e ao estrato arOOreo
rarefeito
ROCHA-MAE: granito
SOLO: Associa~odePodz61ico Vennelho-Amarelo alico e Cambisssolo slico
EROSAO: laminar
Af;':AO ANTROPICA: srea de pedreira abandonada
DINAMiCA DE CONJUNTO:

Area com superficie irregular, apresentando altemancia de vlirios blocos graniticos
(grotoes) com cobatura herblicea rasteira. A vegaao;:ao que contoma este lote devers
contribuir com suas esoecies Dara 0 Drocesso de regeneraciio de sua vee:aaciio.

Figura 03 - Fichas Biogeograticas - A e B do lote 02
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De modo geral 0 estrato herbaceo e pouco desenvolvido, em
alguns pontos ate mesmo esparso, em fun~ao do sombreamento
oferecido pelas copas das &vores do superior. Chama aten~o neste, 0

grande niunero de individuos de Coccocypselum, planta prostada6 que
cresce em grupos distribuidos irregularmente pelo terreno, e de
bromelias, tambem crescendo em grupo, embora em menor
quantidade, alem da presen~a rarefeita de cript6gramos (musgos).
Encontra-se ainda com relativa expressao, individuos jovens de Clusia
criuva (mangue-de-formiga) e especimens de Clidemia e Miconia. As
especies dos generos Ichnamthus, Escleria, Panicum e Psychotria
aparecem representados por exemplares esparsos.

o estrato subarbustivo, assim como 0 herbaceo, caracteriza-se
pelo baixo indice de cobertura da superficie. Tres especies se
sobressaem pela quantidade mais ou menos equivalente, C. criuva,
Miconia sp e Pteridium aquilinum (samambaia da tapera) , esta Ultima
ja dando mostras de urn lento escasseamento, devido a paulatina
diminui~o da quantidade de raios solares que atingem 0 piso da mata.
Os raros exemplares de Escleria sp (capim navalha) tambem estao
submetidos ao mesmo processo de extin~o. Destacam-se ainda duas
especies do genero Miconia, aMiconia cabucu (pixiricao) e a Miconia
cinnamomijolia Gacatirao-a~u), representados tambem por raros
exemplares esparsos, nos dois estratos superiores.

Composto por uma variedade menor de especies, 0 estrato
arbustivo e dominado por elementos do genero Myrcia, e das especies
C. criuva e Pera glabrata (seca-ligeiro). Integram ainda este, raros
individuos de Elythroxylum sp, M cabucu eM cinnamomijolia.

o estrato arbOreo forma uma cobertura superior significativa,
que sombreia de forma reIativamente expressiva os demais. Como
especies dominantes destacam-se a Pera glabrata e a C. criuva,
tipicas do estrato das arvoretas. Segundo KLEIN (1980) estas
arvoretas invadem os agrupameptos de vassoura - vermelha, orelha de
on~a, taboa e pluma. Assim, no estagio consecutivo do
desenvolvimento, ou seja, no estagio sucessional conhecido por
capoeiriio, emarcante a dominancia da C. criuva, que chega a formar
de 50 a 70% da cobertura superior. Esta especie nas matas altas das

6 Refere-se aplanta que se debru~a sobre 0 solo sem se alastrar muito,
como corre com a aboboreira.
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planicies aluviais, comporta-se como uma planta constritora7
;

crescendo sempre em cima das grandes arvores, enquanto que nas
encostas, topos de morro e costoes rochosos do litoral, desenvolve-se
normalmente como arvore mediana. Vale ainda ressaltar que a referida
especie encontra-se presente em todos os estratos que compoem a
vegeta9ao do lote em questao, 0 que denota uma estrutura
populacional equilibrada.

As demais plantas que aparecem no estrato arb6reo sao em
geral muito raras, como a M cabucu, M cinnamomifolia, Myrcia,
Andira sp, Compositae, Rapanea sp e Miconia sp, esta ultima
apresentando urn numero pouco mais significativo de individuos. A
M cinnamomifolia segundo KLEIN (op. cit.) representa 0 inicio do
capoeiriio, estagio de desenvolvimento da vegeta9ao secundaria
quando se processa a instala9iio de especies arb6reas e lenhosas
ci6fttas8

, mais exigentes quanto ao microclima e as condi90es de
fertilidade dos solos. Sua presen93 constante nas camadas superiores a
0,50 cm, embora com poucos individuos, sugere que a forma9ao
vegetal em questiio ja se encontra em transi9iio para 0 estagio
sucessional de capoeiriio. Outra evidencia desta situa9iio e a ausencia
de especies do genero Bacharis (vassouras), tipicas dos estagios
iniciais de sucessao e a presen93 de alguns elementos da M cabucu,
apontada freqiientemente como especie pioneira da mata secundaria,
estagio mais evoluido da vegeta9iio secundaria. Neste ainda chama a
aten9ao, a presen9a de liquens e musgos nos troncos das arvores, de
lianas (cipos), que chegam ate 0 dossel das mesmas, alem de epifitas,
plantas capazes de medrar bern apenas em regioes de clima bastante

7 Sao plantas hemiparasitas que vivem em cima de outras arvores,
caracterizadas por raizes muito resistentes que paulatinamente viio
estrangulando a planta hospedeira, para entiio viverem como plantas
independentes. Sao caracteristicas das florestas tropicais, razao pela
qual, no Estado de Santa Catarina, e reduzido 0 nfunero de
representantes deste interessante grupo. (KLEIN, 1979 e 1980, p. 97 e
255 ).

8 Diz-se dos. vegetais que necessitam de sombra para se desenvolver; 0

mesmo que ombr6fila, em oposicrao aheli6fila. A forma esci6fila emais
difundida.

Agradecimentos especiais ao botanico Benedito Alisio eta Silva Pereirn,
(ffiGE), pela colabora~ao nos trabalhos de identifica~o das espeeies.
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Umido, com chuvas distribuidas ao longo de todos os meses do ano,
como 0 que ocorre na area.

Considera~oes finais

o estudo da vegeta930 atraves da classifica930 fisionomica
proposta originalmente por BERTRAND e resgatada por PASSOS
& UGIDOS, mostrou-se bastante eficiente, uma vez que, a partir
dos criterios estabelecidos por ela, foi possivel identificar com
certa facilidade, a estrutura vegetal e sua dinamica, assim como
viabilizar sua representa930 grafica atraves das piramides.

Durante os trabalhos de campo verificou-se que, embora a
tonica do metodo nao fosse urn levantamento floristico e sim
fisionomico, a presen~ de urn botanico nesta etapa do trabalho e de
suma importancia, considerando que "para poder interpretar a
vegeta930 de uma regiao e essencial conhecer a flora", conforme
preconiza KLEIN (1979).

Ainda com rela~ao aos trabalhos de campo, confirmou-se a
necessidade de urn conhecimento previo das caracteristicas ambientais
do local estudado, ou seja dos tipos de substrato, de solos, de
vegeta930, do clima, bern como da necessidade de aparelhos como
altimetro, clinometro e bussola, alem de fotografias aereas, mapas
ternaticos e cartas topograficas que possibilitem uma localiza~ao e
orienta~ao mais precisa dos lotes selecionados. Mais que isto, e
desejlivel que, 0 trabalho de campo seja feito com uma equipe
multidisciplinar, considerando as multiplas vanaveis que devem ser
consideradas.

Verificou-se que, nos lotes em quesmo, as fases iniciais da
vegeta~ao secundciria, refletem a intensidade de aproveitamento e 0
estado de esgotamento do solo antes de ser abandonado, bern como
suas atuais condi~s fisicas e de reconstitui930. Alem disto,
constatou-se que a vegeta930 secundciria das parcelas contempladas,
apresenta grande semelhan~a, tanto na estrutura quanto na composi930
floristica, como aquela descrita por KLEIN (1979), para 0 Baixo e
Medio Vale do ltajai, em condi~oes ambientais e estligios sucessionais
equivalentes.

Pela descri~ao da vegeta~ao dos lotes selecionados verificou-se
ainda, que sua estrutUfa vertical e sua composi~ao e bern distinta nos
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dois casos, em decorrencia de diferen9as ambientais, quais sejam:
dedividade das encostas, profundidade dos solos, escoamento das
aguas e do prOprio estiigio sucessional de desenvolvimento da
forma9ao vegetal. Na area de encosta mais ingreme, onde 0

escoamento das aguas e mais rapido e os solos mais drenados, e
menor a diversidade de especies nao somente pela condi95es fisicas
mais restritivas do solo, mas sobretudo por representar uma tipica
vegeta~o secundaria em estiigio pioneiro.

A partir da ocorrencia de algumas especies como a C. criuva e
M cinnamomifolia pOde-se conduir que 0 estiigio sucessional do Lote
02, localizado na baixa encosta, ja se encontra em transi~o para 0

capoeiriio.
Por fim, pelas caracteristicas e pelo processo evolutivo da

vegeta9ao dos lotes estudados, pode-se projetar para a area, a
mesma tendencia encontrada por KLEIN (1979) no Baixo e Medio
Vale do Itajai, onde ficou patenteado que todas as fases evolutivas
da vegeta9ao secundaria tendem para a forma9ao de urn climax
climatico regional, traduzido p~la reestrutura9ao de uma vegeta~o

florestal, em linhas gerais, muito proxima da floresta primitiva
existente na regiao. Deve-se acrescentar que 0 fato da area
estudada estar localizada em uma unidade de conserva~o

ambiental, aumenta as chances da vegeta~o local regenerar-se ate
reencontrar suas fei90es originais.
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