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APRESENTAÇÃO

A Obra “Discussões Interdisciplinares no Campo das Ciências Sociais Aplicadas” 
objetiva promover o debate científico através de problematizações totalizando 50 
capítulos. De forma geral, a obra tem, predominantemente como linha condutora, o 
tema da desigualdade social e das políticas públicas. A desigualdade abordada, em 
alguns capítulos, a partir do debate em espaços urbanos e rurais, problematizando 
nestes espaços, a participação de sujeitos sociais, com destaque para as mulheres, 
assistentes sociais, profissionais de educação, estudantes, trabalhadores rurais, 
homossexuais, imigrantes, dentre outros. Tais estudos foram desenvolvidos em 
instituições de ensino e pesquisa de diferentes regiões do Brasil, que apresentam 
análises pautadas em relevância acadêmica e impacto social, possibilitando-nos sua 
categorização em 2 volumes e 10 blocos, a saber: 

O primeiro bloco do volume 1, compreendido entre o capítulo 01 e 09, 
problematiza a desigualdade social, as migrações contemporâneas e as políticas 
públicas; o segundo, organizado entre os capítulos 10 e 14 aborda temas vinculados 
ao trabalho precário, suas implicações para a saúde dos trabalhadores, além do 
exercício profissional de assistentes sociais em hospital. Posteriormente, o bloco 03, 
problematiza, entre os capítulos 15 e 19, a violência obstétrica, sexual, psicológica e 
física sofrida por mulheres, bem como, aborda, a qualidade de vida de estomizados. 
O bloco 04 discute, entre os capítulos 20 e 23, a gestão estratégica e o diagnóstico 
organizacional centrados no reconhecimento institucional, na eficiência administrativa 
e no capital psicológico. 

O bloco 05 do volume 2, compreendido entre os capítulos 01 e 12 apresenta 
significativas contribuições sobre o debate da cidade, do planejamento urbano, da 
mobilidade urbana e da segurança pública. O bloco 06 aborda, entre os capítulos 13 
e 16, o rural, as práticas e a produção agrícola. O bloco 07, compreendido entre os 
capítulos 17 e 18, discute a agroindústria e o agronegócio da avicultura; O bloco 08, 
problematiza entre os capítulos 19 e 23, elementos vinculados a educação básica, 
ao ensino médio, técnico e superior. Posteriormente, o bloco 09 apresenta, entre os 
capítulos 24 a 26, estudos que mediam o debate da educação com a cultura, além 
daqueles relacionados à arte, a diplomacia midiática e o jornalismo internacional; 
Por fim, o bloco 10, organizado no capítulo 27, recorre a sociologia da arte, para 
reconstruir a trajetória de juventude do poeta e intelectual, Ferreira Gullar.

Para construção dos capítulos, metodologicamente, os autores recorreram a 
pesquisas bibliográficas, empíricas, estudos de caso, dentre outros, a fim de contribuir 
para descortinar aparências e fundamentar o conhecimento de todos aqueles que se 
interessam pelos temas ora apresentados.

Por fim, o livro que o leitor tem em mãos, merece sua leitura atenta e cuidadosa, 



capaz de germinar novas perguntas de pesquisa e contribuir para construção de 
novos tempos, por meio do enfrentamento da desigualdade social e do fortalecimento 
da democracia, da justiça social, dos direitos humanos, da política pública e do 
empenho no enfrentamento da violência e da discriminação, temas abordados ao 
longo deste volume e que nos desafiam para a tarefa de repensar o mundo.

Carlos Antonio de Souza Moraes
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DIVERSIDADE FLORÍSTICA UTILIZADA NA 
ARBORIZAÇÃO URBANA DO BAIRRO SANTA CLARA, 

MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PARÁ

CAPÍTULO 9
doi

Marina Gabriela Cardoso de Aquino
Universidade do Estado de Santa Catarina

Lages – Santa Catarina

Jaiton Jaime das Neves Silva
Universidade do Estado de Santa Catarina

Lages – Santa Catarina

Wallace Campos de Jesus
Universidade Federal do Oeste do Pará

Santarém - Pará

Ademir Gonçalves Ficagna
Universidade Federal do Oeste do Pará

Santarém - Pará

Pedro Ives Sousa
Universidade Federal do Oeste do Pará

Santarém - Pará

Mayra Piloni Maestri
Universidade Federal do Pará

Belém – Pará

Francimary da Silva Carneiro
Universidade Federal do Pará

Belém – Pará

Larissa D’Arace
Universidade Federal do Pará

Belém – Pará

RESUMO: O objetivo do trabalho foi analisar 
a diversidade de espécies utilizadas na 

arborização urbana do bairro Santa Clara, 
município de Santarém, PA. Para isso, foi 
realizado um inventário de 100% utilizando 
uma planilha estruturada e, posteriormente, 
realizada a análise de diversidade florística do 
bairro, utilizando o Índice de Diversidade de 
Shannon-Weiner (H´) e Índice de Equabilidade 
de Pielou (J). O bairro Santa Clara apresenta 
alta diversidade de espécies, porém, má 
distribuídas no bairro, característica de um 
planejamento inadequado de arborização.
PALAVRAS-CHAVE: Fitossociologia, Ecologia, 
Silvicultura urbana.

FLORISTIC DIVERSITY USED IN URBAN 
AFFORESTATION OF SANTA CLARA 
NEIGHBORHOOD, IN THE CITY OF 

SANTARÉM-PARÁ

ABSTRACT:  The objective of this work was 
to analyze the diversity of species used in the 
urban forestry of the Santa Clara neighborhood, 
in the municipality of Santarém, PA, Brazil. 
For this, a 100% inventory was made using a 
structured spreadsheet and, later, the floristic 
diversity analysis of the neighborhood was 
carried out using the Shannon-Weiner Diversity 
Index (H') and Pielou Equity Index (J). The 
Santa Clara neighborhood presents a high 
diversity of species, but poorly distributed in the 
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municipality, characteristic of an inadequate afforestation planning.
KEYWORDS: Phytosociology, Ecology, Urban forestry.

1 |  INTRODUÇÃO 

Arborização urbana é definida por Gonçalves e Rocha (2003) como o conjunto 
de vegetação arbórea nativa ou exótica, natural ou plantada, localizada nas cidades, 
bem como em áreas particulares, praças, parques, vias públicas e em outros espaços 
verdes. Entretanto, é notório que o planejamento de áreas urbanas não acompanha 
o inchaço populacional e demanda de produtos e serviços nessas áreas. Com isso, 
encontramos alterações paisagísticas que resultam em impactos negativos ao meio 
ambiente, como a supressão de áreas verdes, o que compromete a qualidade do 
meio ambiente biótico e abiótico. 

Conhecer a composição florística que resulta da ação antrópica e da estrutura 
fitossociológica das cidades é indispensável para o entendimento da dinâmica 
desta vegetação e auxiliar as ações que se propõem a preservar e aprimorar a 
diversidade dessas áreas (SOUZA, 2009). Santos, Silva e Souza (2011) afirmam 
ainda que o planejamento adequado começa com a realização de um inventário, 
que busca caracterizar a riqueza arbórea do local, detectar problemas, apontar 
as necessidades de manejo e recomendar ações necessárias para a implantação 
adequada de vegetação em cada ambiente urbano. 

Sob um enfoque ecológico, a arborização oferece abrigo e alimentação 
especialmente para as aves, répteis e mamíferos de pequeno porte da fauna local. 
Segundo Cunha et al. (2004), o conjunto de árvores da cidade tem também a função 
de conservar geneticamente a flora nativa. Para tanto, é de suma importância que 
as espécies encontradas sejam a mais heterogenia possível, para evitar doenças 
em cadeias, monotonia paisagística (AMENDOLA, 2008) e conservar os processos 
ecológicos necessários a um meio ambiente equilibrado. Logo, a fitossociologia 
adquire uma grande importância, pois trata de um ramo da ecologia que estuda 
as características, classificação, relações, distribuição e evolução das comunidades 
vegetais (FLORIANO, 2009). 

Com isso, é necessário fazer um planejamento adequado para maximizar o 
potencial ecológico das espécies utilizadas e, com isso, obter vantagens de todas 
as possibilidades ecológicas (PEREHOUSKEI; DE ANGELIS, 2012), estéticas e 
sociais que as florestas urbanas podem oferecer contribuindo dessa maneira tanto 
para qualidade de vida da população, quanto para a qualidade do meio ambiente. 
Portanto, o objetivo do trabalho foi analisar a diversidade de espécies utilizadas na 
arborização urbana do bairro Santa Clara, município de Santarém, PA.
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2 |  MATERIAL E MÉTODOS

Foi realizado um inventário de 100% da vegetação arbórea urbana do bairro 
em estudo através de uma planilha estruturada. Também foram feitos registros 
fotográficos de todas as árvores inventariadas, com a finalidade de auxiliar na 
identificação das famílias e espécies junto a referências bibliográficas especializadas 
(LORENZI; SOUZA, 2001; LORENZI, 2002).  

Após a coleta de dados, as informações foram tabuladas em planilha do 
Microsoft Excel, e realizada análise de dados. Para analisar a diversidade florística 
do bairro foi utilizado o Índice de Diversidade de Shannon-Weiner (H´) e Índice 
de Equabilidade de Pielou (J). De acordo com Romani (2011), Shannon é um dos 
mais utilizados para medir a diversidade florística em áreas urbanas, pois leva em 
consideração o número de espécies e a sua equitabilidade, ou seja, a uniformidade 
de distribuição das espécies. 

3 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO

No Bairro Santa Clara, foram encontradas 411 plantas arbustivas e arbóreas, 
pertencentes a 28 espécies, sendo Mangifera indica L. (Mangueira), Handroanthus 
albus (Cham.) (Ipê Amarelo), Licania tomentosa (Benth) Fritsch. (Oiti), Azadirachta 
indica A. Juss (Nim), Ficus spp. e Anacardium occidentale L. (Cajueiro), responsáveis 
por 85,2% das plantas inventariadas.

O Índice de Shannon-Weaver (H’) encontrado no bairro Santa Clara, município 
de Santarém, atingiu o valor de 2,16 sendo considerado médio de acordo com Floriano 
(2009) que determina os valores entre 1,5 a 3,5 de média diversidade, abaixo de 1,5 
baixa diversidade e maior que 3,5 de alta diversidade.

O índice de Equabilidade de Pielou é derivado do índice de diversidade de 
Shannon e permite representar a uniformidade da distribuição dos indivíduos entre 
as espécies existentes (Pielou,1966), sendo que seu valor apresenta uma amplitude 
de 0 (uniformidade mínima) a 1 (uniformidade máxima), segundo Gomide et al. 
(2006) e nesse estudo apresentou valor 0,65. 

O valor de Shannon no bairro Santa Clara é superior aos obtidos em estudos 
de arborização urbana realizados nas regiões norte e centro-oeste do país, como 
encontrados por Dantas (2016) no Amapá e Almeida e Rondon Neto (2010b) no 
Mato Grosso, com H’ correspondendo a 0,98 e 0,76, respectivamente. Entretanto, 
esse valor é inferior quando comparado a estudos realizados no sul e sudeste do 
Brasil, como presentes nos estudos de Lindenmaier e Santos (2008) no Rio Grande 
de Sul e Cardoso-Leite et al. (2012) em São Paulo, correspondendo a 3,86 e 3,73, 
respectivamente, conforme mostra a tabela 1.
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CIDADE ESTADO SHANNON (H´) REFERÊNCIAS

Nova Monte 
Verde MT 1,75 ALMEIDA E RONDON NETO (2010a)

Alta Floresta MT 1,76 ALMEIDA E RONDON NETO (2010a)

Carlinda MT 1,17 ALMEIDA E RONDON NETO (2010a)

Colider MT 0,76 ALMEIDA E RONDON NETO (2010b)

Matupá MT 2,24 ALMEIDA E RONDON NETO (2010b)

Sorocaba SP 3,73 CARDOSO-LEITE et al. (2014)

Macapá AP 0,98 DANTAS (2016)

Cachoeira do 
Sul RS 3,86 LINDENMAIER E SANTOS (2008)

Ribeirão Preto SP 3,14 ROMANI et al. (2012)

Manaus AM 3,09 STERN E MOLINARI (2013) 

São Gabriel RS 3,03 TEIXEIRA et al. (2016)

Tabela 1. Índice de diversidade de Shannon encontrados na literatura das regiões norte e 
centro-oeste.

Considerando que, quanto maior o valor de H´ e J, maior será a diversidade 
florística da comunidade em estudo (PERKINS, 1982; BROWER; ZAR, 1984), pode-
se afirmar que o bairro Santa Clara apresenta alta diversidade de espécies comparada 
a diversas cidades do norte e centro-oeste do país, porém, baixa diversidade 
quando comparados a vários municípios da região sul e sudeste, indicando a má 
distribuição das espécies no bairro, característica de um planejamento inadequado 
de arborização, aparentemente comum na região.
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