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INTRODUÇÃO

As áreas ribeirinhas apresentam formações vegetais ca-
racteŕısticas que se encontram associadas aos corpos
d’água (Oliveira - Filho, 1994) e são importantes no
que tange aos recursos genéticos, floŕısticos, h́ıdricos,
edáficos e exercem destacado papel como corredores de
fluxo gênico tanto vegetal quanto animal. Assim, a
conservação das áreas ciliares é, sem dúvida, inques-
tionável e sua importância ecológica vem fazendo com
que se busquem definir os aspectos estruturais e funci-
onais desses ecossistemas.
Quadros como o delineado acima são também eviden-
tes em áreas de caatinga do semiárido paraibano. Neste
estado a caatinga é o principal ecossistema, ocupando
40.539 km2 (71,64%) do território total. Dentre as pe-
culiaridades marcantes desse ecossistema, as matas ri-
beirinhas que recobrem as margens aluviais dos rios in-
termitentes que cortam o semiárido, são definidas como
ambientes de exceção por apresentarem um padrão fi-
sionômico e floŕıstico diferenciado em relação a outras
áreas na caatinga.
Todavia, a exemplo do que vem ocorrendo em ou-
tras regiões do Brasil, essas matas na Paráıba também
vêm sendo degradadas por apresentarem os solos mais
adequados à agricultura. Diante desse quadro de de-
gradação da vegetação ribeirinha no semiárido parai-
bano e da crescente preocupação com a manutenção das
funções ecológicas por elas desempenhadas, fica eviden-
ciada a necessidade de iniciativas voltadas para sua con-
servação ou recuperação. Autores como van den Berg

e Oliveira - Filho (2000) têm apontado que estudos de-
talhados sobre a composição floŕıstica e a ecologia dos
remanescentes dessas florestas são fundamentais para
embasar quaisquer iniciativas para proteger, enrique-
cer, recuperar ou reconstituir esse tipo de vegetação.
Desta forma, tem - se ratificado a relevância de tra-
balhos que busquem preencher grandes lacunas sobre
o conhecimento e a quantificação e espécies t́ıpicas de
áreas ribeirinhas da caatinga.

OBJETIVOS

O objetivo do presente estudo foi contribuir para o co-
nhecimento floŕıstico de três áreas ribeirinhas na bacia
do Rio Taperoá, semiárido paraibano

MATERIAL E MÉTODOS

Local de estudo
O estudo foi realizado na bacia hidrográfica do Rio Ta-
peroá, no semiárido paraibano. Nesta bacia as áreas
ribeirinhas amostradas foram distribúıdas ao longo dos
riachos intermitentes do Cazuzinha, Mares e Farias.
Coleta e análise dos dados
As coletas botânicas da vegetação arbustivo - arbórea
foram realizadas mensalmente no peŕıodo de ja-
neiro/2004 a junho/2006 e se processaram de forma
assistemática. Exemplares férteis de cada espécie fo-
ram coletados, herborizados e incorporados ao Herbário
Lauro Pires Xavier (JPB) da Universidade Federal da
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Paráıba. A identificação das espécies e/ou confirmação
se processou através de consultas a especialistas e por
comparação usando bibliografia especializada e análise
das exsicatas depositadas no herbário JPB. As espécies
foram organizadas por famı́lia no sistema APG III (An-
giosperm..., 2009), incluindo - se informação sobre o
hábito das mesmas.

RESULTADOS

A vegetação arbustivo - arbórea nos três riachos amos-
trados foi representada por 91 espécies, ficando 81 iden-
tificadas no ńıvel de espécie, cinco no genérico, três
no ńıvel de famı́lia e duas permaneceram indetermina-
das. As espécies identificadas ficaram distribúıdas em
27 famı́lias e 67 gêneros. O componente predominante
foi o arbóreo com 60 espécies, ficando, desse número,
uma indeterminada e as restantes distribúıdas por 24
famı́lias. O total de espécies arbóreas e arbustivas ob-
servado (91) para as matas ribeirinhas é considerado
elevado quando comparado com os números apresen-
tados por Rodrigues e Nave (2004) que analisaram 43
trabalhos realizados em florestas ciliares do Brasil ex-
tra - amazônico, em condições de clima e de altitude
muito variáveis. Segundo esses autores o número de
espécies arbustivo - arbóreas amostrado variou de 23 até
247 espécies nos trabalhos apresentados. Além disso,
o total de espécies encontradas é também um número
elevado quando comparado com o total de espécies le-
nhosas (475) levantadas para todas as ecorregiões da
caatinga (Sampaio e Gamarra - Rojas, 2003).
As famı́lias com maior número de espécies e gêneros no
estrato arbustivo - arbóreo foram Fabaceae, Euphor-
biaceae e Rubiaceae. Ao avaliar 43 trabalhos realiza-
dos em florestas ciliares do Brasil extra - amazônico,
Rodrigues e Nave (2004) registraram que entre as oito
famı́lias mais ricas citadas estão Fabaceae, Euphorbia-
ceae e Rubiaceae. Relacionado à ocorrência de famı́lias
como Myrtaceae e Bignoniaceae estas são pouco cita-
das para áreas de vegetação caducifólia espinhosa (ca-
atinga) instaladas no cristalino (Lemos e Rodal, 2002).
Myrtaceae também foi citada por Rodal e Nascimento
(2002) como uma famı́lia comum em ambientes mais
úmidos.
A maior parte dos gêneros (53) possui apenas uma
espécie, ficando 14 gêneros com mais de uma, ou seja,
Croton com quatro espécies, Combretum, Mimosa e
Senna com três cada e ainda Caesalpinia, Capparis,

Cordia, Lippia, Lonchocarpus, Pilosocereus, Tabebuia,
Tocoyena, Vitex e Ziziphus com duas. Estes dados
apontam para uma tendência nas áreas estudadas, a
exemplo do que ocorre na caatinga, em apresentar baixa
diversidade dentro dos táxons.

CONCLUSÃO

O total de espécies listado é expressivo quando compa-
rado com levantamentos das florestas ciliares do Brasil
extra - amazônico e nos diferentes tipos de vegetação
caducifólia do semiárido.
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da vegetação como subśıdios para programas de re-
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