




 
Editora chefe  

Profª Drª Antonella Carvalho de Oliveira 

Editora executiva 

Natalia Oliveira 

Assistente editorial 

Flávia Roberta Barão 

Bibliotecária 

Janaina Ramos 

Projeto gráfico 

Camila Alves de Cremo 

Daphynny Pamplona 

Gabriel Motomu Teshima 

Luiza Alves Batista 

Natália Sandrini de Azevedo 

Imagens da capa 

iStock 

Edição de arte  

Luiza Alves Batista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 by Atena Editora 

Copyright © Atena Editora 

Copyright do texto © 2021 Os autores 

Copyright da edição © 2021 Atena Editora 

Direitos para esta edição cedidos à Atena 

Editora pelos autores. 

Open access publication by Atena Editora 

 

 

Todo o conteúdo deste livro está licenciado sob uma Licença de 

Atribuição Creative Commons. Atribuição-Não-Comercial-

NãoDerivativos 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0). 
 

 

 

O conteúdo dos artigos e seus dados em sua forma, correção e confiabilidade são de 

responsabilidade exclusiva dos autores, inclusive não representam necessariamente a posição 

oficial da Atena Editora. Permitido o download da obra e o compartilhamento desde que sejam 

atribuídos créditos aos autores, mas sem a possibilidade de alterá-la de nenhuma forma ou 

utilizá-la para fins comerciais.  

 

Todos os manuscritos foram previamente submetidos à avaliação cega pelos pares, membros 

do Conselho Editorial desta Editora, tendo sido aprovados para a publicação com base em 

critérios de neutralidade e imparcialidade acadêmica. 

 

A Atena Editora é comprometida em garantir a integridade editorial em todas as etapas do 

processo de publicação, evitando plágio, dados ou resultados fraudulentos e impedindo que 

interesses financeiros comprometam os padrões éticos da publicação. Situações suspeitas de 

má conduta científica serão investigadas sob o mais alto padrão de rigor acadêmico e ético. 

 

Conselho Editorial 

Ciências Agrárias e Multidisciplinar 

Prof. Dr. Alexandre Igor Azevedo Pereira – Instituto Federal Goiano 

Prof. Dr. Arinaldo Pereira da Silva – Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará 

Prof. Dr. Antonio Pasqualetto – Pontifícia Universidade Católica de Goiás 

Profª Drª Carla Cristina Bauermann Brasil – Universidade Federal de Santa Maria 

Prof. Dr. Cleberton Correia Santos – Universidade Federal da Grande Dourados 

Profª Drª Diocléa Almeida Seabra Silva – Universidade Federal Rural da Amazônia 

https://www.edocbrasil.com.br/
http://lattes.cnpq.br/3962057158400444
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4257670Z4
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4791258D5
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4550722Z1&tokenCaptchar=03AGdBq26LoS54yshuGjAVTAhWtnomcb507AafRxgqUHA5rWXDTSAC8ujT1VFuP3y4tEBpGZS19N7RvwQkr5-DNtHriEEfmKb3_xUnkf3DhuvNCis7j04oZUuB6sbtybYhhfqdItqvhoc65O4cnN7x8sDpdIA2YfMuD3aFN8lr_S8JQb21Y8ACfte1yscvXXYcb9BYcCxWmKJd1WT1zmiAHbGk8p2qcdZuPko-NEiJ5Ugid8V4GsrrRxNzr1Vaz46HdLyP-3SoU5boilW0MWXEJcql0N06gtpZRX8hFIkpuD6W1PuIm9rguooIts9aPhbSlACsBNSamb17Kz9iEl3SIt1aquVaMiuT2H0OjxSwQ189Q0oth7WG3Vke0uwL2SYCHXeuec8UfMRJMHigDIUlf9gvkuDFSNg2vQ
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4343894D0
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4769404T1


 
Prof. Dr. Écio Souza Diniz – Universidade Federal de Viçosa  

Prof. Dr. Fábio Steiner – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul 

Prof. Dr. Fágner Cavalcante Patrocínio dos Santos – Universidade Federal do Ceará 

Profª Drª Girlene Santos de Souza – Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 

Prof. Dr. Jael Soares Batista – Universidade Federal Rural do Semi-Árido 

Prof. Dr. Jayme Augusto Peres – Universidade Estadual do Centro-Oeste 

Prof. Dr. Júlio César Ribeiro – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

Profª Drª Lina Raquel Santos Araújo – Universidade Estadual do Ceará 

Prof. Dr. Pedro Manuel Villa – Universidade Federal de Viçosa 

Profª Drª Raissa Rachel Salustriano da Silva Matos – Universidade Federal do Maranhão 

Prof. Dr. Ronilson Freitas de Souza – Universidade do Estado do Pará 

Profª Drª Talita de Santos Matos – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

Prof. Dr. Tiago da Silva Teófilo – Universidade Federal Rural do Semi-Árido 

Prof. Dr. Valdemar Antonio Paffaro Junior – Universidade Federal de Alfenas 

 

 

 

 

 

 

  

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4402494Z9&tokenCaptchar=03AOLTBLS3hr4cVdLwJSKo9XuEbo3aSa84rmwd-VOUOnOKNG3KlETmWt897QU6hGmuwDDNVvUrUkgDH-vfvZPo1eIf2BLLKEI2emXX1CA5HvkIgdhkMivWo24B8yZ-zPcvj4Fw7L1gp3Q20koTp8vB34HZj7tj6QIwm7Eg-r9RL6NmagOF4QShFd0RxMWncbwWeS6oSfAa9pUBo00oql_WKfAajQU7-KR4W7i6mx7ToD1Ks7uHo1tjJlvLXmi7eaCSELEFilDt7ucyjDmTDMmA69x906qBDzhUwgw9wNMmIKZrcdqSAUCKEKQyl65e9O4lIr5JoUjhqwYTYlqXV-8Td4AZk_gu2oOCQMktRum_bd5ZJ0UcclTNxG2eP5ynmhjzA8IqVUfHDX1jdLgwP-yNSOi-y3y7nzoJqU8WIDza49J4gZUb-9kuQJX9f1G7STe2pOK2K3_dnTDg1l2n2-D-e9nP6yOPDEhkwDXCBPqIxdIiq0Nw7T-hKXd1Gzc3DUUqou6qw9HA6F2nwy2UHd-eNvPVHcyDBXWNtdQrSC-N3IilO2aX6co_RHJc6661cZbnZ9ymBUs9533A
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4717916J5&tokenCaptchar=03AOLTBLSVwbRfXQjvHTLKSbnQb-EM9FjsS8YUlzZidkeuA9sSX1KCi29pQYB0pkW06OTfYJOOF6c3m-CckDuL-Oh5sJFBIKejpmfeQVcMOV11R5LYPbegZCB29EuKUVsIutVxqSJdP8M8kpcFOLJvVLUABQ2zXTIcS6RskfgSgeo7v7cwjGQ0aFXQxEqvUBOHHfMElt7SLSolhyhOtMRHWMzO2r9aAqjhF6zTOPQYoqoqQ7hdKB5sHVaEjAI_F6afXKd3g_32o_aFei6P5_WjFj27KtgrKs0z4ZCVerHuXwwU9iZywYA9upkLgGv2zJAOQU51HVBuDSAmVvHxyqhM6fSuRQMmf33YJIg9G3zOOLUPbOkox--oyiwbH2ClIV7NsCPvCgcXO57Z4a1lv7uK12dTpufQYLqtGE1NKSw_JUJmck3XJrFxV8_0eWbzNa8VQFzJFz8Wakp_VyC03nIL0hc9rNxF8BG9kvDECVj8HSt8lPiwtnLyavrp44Dk-TBq_AEQVz4OH-fFYyh3AKMKrtkuzWnJKXXCULFlOa-z5gwLCQJ_KBEoh_fl9LPmzvboZxwrYyIndtSL
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4448161E1
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4761024J9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4799273E2&tokenCaptchar=03AGdBq268VEkAcn3ftZ_2lZ-SL33xDwfeshMnherzDAzqv6lBQj8Hb9MVSbjclJQj7Co8u0G5K2qg28cPA0VDL7deaFLPcBB225xfSH9cY813pYSTpkZb5yNNx4B96AuZiaivkRGg57X14E80_ebaYUUK0tYeRE_YGiVDTF9ot0Cg_9yPAQGBQDcoSlXzQ3Jv3J4cj-VxOvY8_phk-Sr50ziZu5mm-RdiqTMbHFNlm8Jvve1Yqo5DJkxxNnZNOV6uYsPLS0-LwCjYYN72DfxAlLNJNOA7yZYt3arJXt5NqXlUqogF9y7Yl83eWoGJ-bG4GzrNrtaDx3wmOafTCa_RR5J_s2k7ESRQuaJiES6aOpLel16W_T9krltTH8b_immDt2qfUtaoef4VxO0GYIe-O4ZGQ4xSwFWf6A
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4776446E9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4481542Z5
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4705653J5
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8165109H2&tokenCaptchar=03AOLTBLSbWEZwpva2ByIrBPCi-0az6LzTydMcPZSUTgp16vbnnLpg51Ugkf9LxOhcdp-j8ju-G690W40chagCitBRtkGUdH2DrzuB_Wwf-gzusS7c1mwGcOgaajazzXK0iDHLZDCdHFu-cQErx5UZuXAq6LHHhsC0jt4ptl6JoIkyJenMJK2676GqBk_VFV-PtpfjlX42HNgL0P9k_Ztf28FMXLNYCKmWSum37Y7-POrmi40F52-KRx-84V0s_avLH1EUB3nOzzqYYGOjozeF-uZF5uGYwkYDLNJ-WXiTzdZybxlUDzdPZkgboLRDEno2ptYbBytJU18zNTtVu76IKO6Vj-ETNeOAl7GqqvWmwLl15JBsg59vvqLQlp2bSA-pI7bOUHEw1Qk92hHHAUQT56_5-K6SkJm6mpsHxrh5X-cEsL-wZKAUPCZVtji0IlOdxPWGr_7plMjGiCvU2I0J-Gv7Du69Fk9BKEMokAsV_QudOoViVOUQUQraVrLZPdmHOve9RAaNjuNGnpJQCsuK9AeqrAPbA6IQKF-YySF7iHF_qig9QJ9uUA0ISfZF4C8EdnQhgAcB5As6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4488711E2
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4221072D9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4249363T4
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4742429E2
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4707670J6


 
Agenda da sustentabilidade no Brasil: conhecimentos teóricos, 

metodológicos e empíricos 2 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diagramação:  

Correção: 

Indexação: 

Revisão: 

Organizador: 

 

Daphynny Pamplona 

Yaiddy Paola Martinez 

Amanda Kelly da Costa Veiga 

Os autores 

Adilson Tadeu Basquerote  

 

 

 

 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 

A265 Agenda da sustentabilidade no Brasil: conhecimentos 

teóricos, metodológicos e empíricos 2 / Organizador 

Adilson Tadeu Basquerote. – Ponta Grossa - PR: Atena, 

2021. 
  

 Formato: PDF 

Requisitos de sistema: Adobe Acrobat Reader 

Modo de acesso: World Wide Web 

Inclui bibliografia 

ISBN 978-65-5983-746-5 

         DOI: https://doi.org/10.22533/at.ed.465210212 

  

1. Sustentabilidade. 2. Conservação. I. Basquerote, 

Adilson Tadeu (Organizador). II. Título.  
CDD 333.72 

Elaborado por Bibliotecária Janaina Ramos – CRB-8/9166 

 

 

 

 

Atena Editora 

Ponta Grossa – Paraná – Brasil 

Telefone: +55 (42) 3323-5493 

www.atenaeditora.com.br 

contato@atenaeditora.com.br  

http://www.atenaeditora.com.br/


 
DECLARAÇÃO DOS AUTORES 

 

Os autores desta obra: 1. Atestam não possuir qualquer interesse comercial que constitua um 

conflito de interesses em relação ao artigo científico publicado; 2. Declaram que participaram 

ativamente da construção dos respectivos manuscritos, preferencialmente na: a) Concepção do 

estudo, e/ou aquisição de dados, e/ou análise e interpretação de dados; b) Elaboração do artigo 

ou revisão com vistas a tornar o material intelectualmente relevante; c) Aprovação final do 

manuscrito para submissão.; 3. Certificam que os artigos científicos publicados estão 

completamente isentos de dados e/ou resultados fraudulentos; 4. Confirmam a citação e a 

referência correta de todos os dados e de interpretações de dados de outras pesquisas; 5. 

Reconhecem terem informado todas as fontes de financiamento recebidas para a consecução 

da pesquisa; 6. Autorizam a edição da obra, que incluem os registros de ficha catalográfica, 

ISBN, DOI e demais indexadores, projeto visual e criação de capa, diagramação de miolo, assim 

como lançamento e divulgação da mesma conforme critérios da Atena Editora. 

 

 

 

 

 

  



 
DECLARAÇÃO DA EDITORA 

 

A Atena Editora declara, para os devidos fins de direito, que: 1. A presente publicação constitui 

apenas transferência temporária dos direitos autorais, direito sobre a publicação, inclusive não 

constitui responsabilidade solidária na criação dos manuscritos publicados, nos termos 

previstos na Lei sobre direitos autorais (Lei 9610/98), no art. 184 do Código penal e no art. 927 

do Código Civil; 2. Autoriza e incentiva os autores a assinarem contratos com repositórios 

institucionais, com fins exclusivos de divulgação da obra, desde que com o devido 

reconhecimento de autoria e edição e sem qualquer finalidade comercial; 3. Todos os e-book 

são open access, desta forma não os comercializa em seu site, sites parceiros, plataformas de 

e-commerce, ou qualquer outro meio virtual ou físico, portanto, está isenta de repasses de 

direitos autorais aos autores; 4. Todos os membros do conselho editorial são doutores e 

vinculados a instituições de ensino superior públicas, conforme recomendação da CAPES para 

obtenção do Qualis livro; 5. Não cede, comercializa ou autoriza a utilização dos nomes e e-mails 

dos autores, bem como nenhum outro dado dos mesmos, para qualquer finalidade que não o 

escopo da divulgação desta obra. 

 



APRESENTAÇÃO 
A obra: “Agenda da sustentabilidade no Brasil: Conhecimentos teóricos, 

metodológicos e empíricos 2”, da mesma forma que no primeiro livro, reúne estudos que 
centram-se na temática da sustentabilidade em diferentes contextos e perspectivas.

Evidenciando a relação ética e responsável na perspectiva das ações humanas 
sobre o espaço, a obra apresenta estudos transdisciplinares que abordam interesses 
conflitantes sobre desenvolvimento social, econômico, ecológico, cultural, territorial, entre 
outros. Para mais, destaca a importância de práticas sustentáveis como imprescindíveis 
para a manutenção das características naturais do espaço. Bem como compreender as 
modificações que ocorrem na paisagem, com a finalidade de propor ações mitigadoras e 
de menor impacto no/sobre o meio.
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CAPÍTULO 1
 ABORDAGENS SILVICULTURAIS PARA O 

REFLORESTAMENTO NO BRASIL: UMA REVISÃO 
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RESUMO: O Brasil é o segundo país no mundo 
com maior área florestal, com cerca de 498 
milhões de ha de florestas. Além disso, é o 

país campeão em biodiversidade e, também, 
em número de espécies endêmicas do planeta. 
Sendo que, os bens e serviços prestados pelas 
florestas naturais possuem inúmeros valores 
sociais, ambientais e econômicos. No entanto, 
o desmatamento continua ocorrendo em escala 
alarmante em nosso país, tendo chegado a 
1,2 milhão de hectares apenas no ano de 
2019. Nesse sentido o reflorestamento vem 
demonstrando cada vez mais sua importância, 
como forma de reverter esse cenário. O presente 
trabalho tem por objetivo, expor, por meio de 
revisão de literatura, possíveis abordagens 
silviculturais para o reflorestamento em escala 
nacional. Em essência, a silvicultura representa 
o meio pelo qual o produtor florestal conduz a 
sua área levando-a a se desenvolver conforme 
seus interesses. Diversas são as opções de 
reflorestamento, dentre elas destacam-se as 
monoculturas, os plantios mistos e os Sistemas 
Agroflorestais. As monoculturas se justificam 
por possuírem vantagens de considerável 
importância para plantios em larga escala. 
Os plantios mistos, podem ser úteis para 
cultivo de múltiplos produtos na mesma área, 
unindo produção florestal com restauração 
ecológica. E os Sistemas Agroflorestais têm se 
mostrado como alternativa de reflorestamento 
economicamente viável em diferentes realidades 
socioeconômicas, incluindo pequenos e médios 
proprietários de terras. Em suma, o futuro da 
silvicultura tropical deve ser capaz de propor 
novos designs de florestas plantadas, que 
integrem tanto os interesses socioeconômicos 
de cada local, quanto as demandas ambientais e 
as especificidades ecológicas de cada contexto.

https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=AB4D57405F6D1195E3DBD58E0A48CFD5
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PALAVRAS-CHAVE: Sistemas silviculturais, Sistemas Agroflorestais, plantios mistos, 
restauração florestal, florestas multifuncionais.

SILVICULTURAL APPROACHES TO REFORESTATION IN BRAZIL: A REVIEW
ABSTRACT: Brazil is the second country in the world with the largest forest area, with 
about 498 million hectares of forests. In addition, it is the first country in biodiversity and 
endemic tree species on the planet. Whereas, the goods and services provided by natural 
forests have numerous social, environmental and economic values. However, deforestation 
continues to occur at an alarming rate in our country, having reached 1.2 million hectares 
only in 2019. In this sense, reforestation has increasingly demonstrated its importance as a 
way of reversing this scenario. The present work aims to expose, through a literature review, 
possible silvicultural approaches to reforestation on a national scale. In essence, forestry 
represents the means by which the forester leads its area, managing it to develop according 
to his interests. There are several reforestation options, among them monocultures, mixed 
plantations and Agroforestry Systems. Monocultures justify itself for being advantageous for 
large-scale plantations. Mixed plantations are useful for growing multiple products at the same 
area, combining forest production with ecological restoration. Finally, Agroforestry Systems 
have proven to be an economically viable reforestation alternative for different socioeconomic 
realities, including small and medium landowners. In short, the future of tropical forestry must 
propose new planted forests designs able to integrate each local socioeconomic interests with 
the environmental demands and ecological specificities of each context.
KEYWORDS: Silvicultural systems, agroforestry systems, mixed plantations, forest 
restoration, multifunctional forests.

1 |  INTRODUÇÃO 
O Brasil é o segundo país no mundo com maior área florestal, com cerca de 498 

milhões de ha de florestas, incluindo as florestas naturais e as florestas plantadas, tanto 

para restauração, quanto para fins industriais (Boletim SNIF, 2019). Além disso, o Brasil 

é o país campeão em biodiversidade e, também, em número de espécies endêmicas 

do planeta, apresentando mais de 9 mil espécies florestais arbóreas, e mais de 4,5 mil 

espécies arbóreas endêmicas (Beech et al., 2017). Os bens e serviços prestados pelas 

florestas naturais possuem inúmeros valores sociais, ambientais e econômicos, tais como: 

recreação, turismo, pesquisa, habitat para vida selvagem, fonte de recursos genéticos, 

proteção de mananciais hídricos, proteção contra desastres naturais, estabilização 

climática, sequestro de carbono, dentre outros. 

No entanto, o desmatamento continua ocorrendo em escala alarmante em nosso 

país. Segundo o Relatório Anual de Desmatamento (2020), em 2019, foram desmatados 

mais de 1,2 milhão de hectares de vegetação nativa, distribuída nos seis biomas brasileiros. 

Nesse sentido o reflorestamento vem demonstrando cada vez mais sua importância, como 

forma de reverter esse cenário. 2% de toda a floresta nacional, correspondem a florestas 
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plantadas, totalizando 9,9 milhões de hectares (Boletim SNIF, 2019). Sendo que, mais 

de 90% dessas florestas são plantios homogêneos, de espécies exóticas, destinados a 

atender à demanda industrial por madeira (IBÁ, 2020). 

O novo paradigma sugere que os plantios florestais sejam capazes de atingir 

extensas áreas, de forma a integrar produção florestal, juntamente com a conservação 

da biodiversidade e o crescimento na oferta de serviços ecossistêmicos, originalmente 

ofertados pelas florestas primárias. O presente trabalho tem por objetivo, expor, por meio 

de revisão de literatura, possíveis abordagens silviculturais para o reflorestamento em 

escala nacional.

2 |  SISTEMAS SILVICULTURAIS
Sistema silvicultural corresponde ao processo pelas quais as culturas, que 

constituem a floresta, são conduzidas, removidas e repostas por novas culturas, o que 
resulta na produção de padrões florestais distintos (MATTHEWS, 1989). Smith et al. 
(1996), caracterizam os sistemas silviculturais como medidas planejadas para implantação, 
condução e manejo de unidades florestais que se estende ao tamanho da duração de um 
ciclo florestal. Inclui implantação, operações de poda, medidas para proteção, desbastes 
seletivos, colheita e manejo da regeneração nas unidades florestais de produção. 

Os sistemas silviculturais obedecem a uma natureza cíclica, em que cada um 
de seus componentes são interdependentes. Para todos os sistemas silviculturais, três 
componentes básicos estão sempre presentes: (1) implantação; (2) manejo; e (3) colheita 
(HELMS, 1998). A implantação pode se dar por vias naturais (germinação de sementes 
dispersadas naturalmente ou brotações de tocos e raízes) ou artificiais (semeadura direta 
ou plantio de mudas). 

Uma vez implantado, o sistema deve receber uma série de tratos silviculturais que 
estimulem seu crescimento e desenvolvimento de acordo com os objetivos do proprietário, 
tais como adubação, poda, desbaste, controle de pragas e doenças e outras práticas 
operacionais. Mais tarde, quando um grupo de indivíduos atinge idade de corte ou por 
outras razões específicas, silvicultores devem usar técnicas de colheita para extração 
desses indivíduos e para favorecer a regeneração do próximo ciclo florestal. 

Os tratos silviculturais associados à colheita são também conhecidos como métodos 
de regeneração (NYLAND, 1996), sendo eles: (1) corte raso; (2) cobertura; (3) matriz de 
sementes; (4) corte seletivo; e (5) outros cortes parciais. A combinação entre os diversos 
tratos silviculturais em determinada sequência e em seus diferentes tipos, determina a 
natureza de um sistema silvicultural. Esse sistema dá forma às características e ao 
desenvolvimento da comunidade florestal onde se realizam as práticas silviculturais. 

O arranjo dos indivíduos de diferentes idades, em um talhão, determina fortemente 
a natureza do sistema, assim como os tratos silviculturais necessários (ROACH, 1974). Os 
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arranjos por idade são divididos em três possibilidades: (1) equiano, em que os indivíduos 
que compõem a comunidade possuem a mesma idade; (2) inequiano, onde a unidade 
alvo possui indivíduos de três ou mais idades diferentes; e (3) de duas idades, onde se 
encontram apenas duas classes de idade (NYLAND, 1996). 

Nos sistemas equianos, as operações de implantação, manejo e colheita são 
separadas ao longo do tempo, de forma em que se aplicam os mesmos tratos em sua 
totalidade. Devido a sua simplicidade operacional, é o sistema praticado pela silvicultura 
industrial brasileira. Já um sistema inequiano, é conduzido por meio de práticas 
silviculturais integradas e distintas para as diferentes classes de idade. Dessa maneira, os 
três componentes básicos da silvicultura, implantação, manejo e colheita, podem ocorrer 
simultaneamente numa mesma área de floresta manejada. É um sistema muito utilizado na 
silvicultura de florestas mistas, ao redor do mundo.

Em alguns casos, em que se distinguem apenas duas classes de idade, os sistemas, 
requerem uma abordagem mista entre as práticas de sistemas equianos e inequianos. 
Apesar de não ser regra, de maneira geral, silvicultores subdividem sistemas equianos em 
Sistema de Corte Raso, Sistema de Cobertura ou Sistema de Árvore Porta Sementes. Já 
os sistemas inequianos são Sistemas de Corte Seletivo e os sistemas de duas idades se 
encaixam nos Sistemas de Cobertura (SMITH et al., 1996). 

Em essência, a silvicultura representa o meio pelo qual o produtor florestal conduz 
a sua área levando-a a se desenvolver conforme seus interesses (HELMS, 1998). A 
exploração florestal que não passa por um planejamento silvicultural adequado, pode 
causar danos ao ecossistema local, levando-o a um nível de degradação que resulta em 
perdas de produtividade e que modificam o meio, de forma a inviabilizar as atividades 
florestais no médio e longo prazo. Práticas adequadas de silvicultura reduzem o risco disso 
ocorrer.

Um sistema silvicultural adequado deve incorporar uma sequência eficiente de 
práticas silviculturais que gere capital dentro da capacidade produtiva do sítio, sem causar 
distúrbios ecológicos indesejados. Deve também satisfazer aos objetivos do produtor 
florestal, de modo a se sustentar por tempo indefinido no mesmo local (NYLAND, 1996).

3 |  SISTEMAS DE PLANTIO MISTO 
A grande maioria dos plantios florestais para produção são estruturados enquanto 

monoculturas, com a utilização de um pequeno número de espécies (FAO, 2020). No entanto, 
pesquisas apontam grandes vantagens potencialmente adquiridas ao se investir em designs 
cuidadosamente planejados de sistemas florestais mistos (KELTY, 2006), principalmente 
quando se trata de regiões tropicais, onde as florestas naturais se expressam com ampla 
diversidade de espécies. 

O domínio dos monocultivos sobre os sistemas consorciados ou mistos, se justifica 
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por possuírem vantagens de considerável importância para plantios em larga escala, tais 
como: simplicidade na produção de mudas, facilidade estratégica no estabelecimento, 
concentração de recursos focada em uma única espécie e colheitas uniformes (EVANS e 
TURNBULL, 2004). Por outro lado, monoculturas são pouco eficientes para provisão de 
serviços ambientais, além de não gerarem diversidade de produtos tradicionalmente extraídos 
de florestas naturais, como recursos fundamentais para populações locais (PIOTTO et al., 
2018).

Kelty (2006), descreve vários objetivos de se manejar plantios florestais mistos, sendo 
eles: (1) aumento da produtividade, pela combinação de características complementares; (2) 
aumento da produtividade por facilitação; (3) aumento na taxa de crescimento individual e 
qualidade do fuste; (4) cultivo de múltiplos produtos em diferentes ciclos de corte; (5) redução 
no risco de pragas; (6) restauração de áreas degradadas; (7) expandir base de dados para 
designs de floresta mista.

Um conceito chave para arranjos florestais com maior produtividade por área, é a 
combinação de espécies com características distintas, tais como a tolerância à sombra, taxa 
de crescimento, estrutura de copa (índice de área foliar), fenologia foliar (árvores decíduas vs. 
perenifólias) e profundidade e fenologia do sistema radicular (KELTY, 1992). Combinações 
entre espécies que se distinguem quanto a esses aspectos apresentam maiores chances 
de capturar recursos de forma mais completa e utilizá-los de maneira mais eficiente para a 
produção de biomassa, sendo reconhecidas como espécies que possuem boa habilidade em 
combinações ecológicas (HARPER, 1977) ou uso complementar de recursos (HAGGAR e 
EWEL, 1997). 

O princípio da produtividade por facilitação (VANDERMEER, 1989) envolve o benefício 
direto de uma espécie sobre a outra, sendo essa uma interação mais reconhecida por estudos 
científicos (FORRESTER et al., 2006), como é o caso da utilização de espécies fixadoras 
de nitrogênio em consórcio com outras espécies florestais de interesse comercial, que se 
beneficiam com resposta positiva em crescimento. Em algumas combinações florestais, 
também pode ocorrer a transferência direta de nutrientes por meio de conexões entre sistema 
ectomicorrízico semelhante, que se localizam no sistema radicular, de espécies florestais 
(SIMARD et al., 1997). Outro exemplo de interação benéfica por facilitação é a utilização de 
espécies caducifólias em consórcio com espécies florestais de interesse comercial, onde 
ocorre aumento nas taxas de ciclagem de nutrientes no sistema (MATTHEWS, 1989).

Em muitos casos, o crescimento individual e a forma das árvores são de importância 
prioritária para o valor comercial da madeira, sendo estes fatores afetados pela densidade de 
indivíduos. Normalmente, plantios comerciais são estabelecidos com alta densidade para que 
a competição intraespecífica seja suficientemente grande para causar desrama natural em 
galhos mais baixos enquanto jovens, melhorando a qualidade da madeira. Posteriormente, 
reduz-se a densidade de indivíduos para aumentar o crescimento individual das árvores 
remanescentes (KELTY, 2006).
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No caso de plantios mistos, a estratificação da copa pode ser vantajosa nesse 
aspecto. A densidade inicial do povoamento pode ser tão alta quanto nos sistemas 
convencionais, no entanto, a densidade efetiva, em termos de copa, começa a declinar 
à medida que a estratificação do dossel se desenvolve. É esperado que as espécies que 
ocupam o estrato superior atinjam maiores incrementos em tamanho e qualidade de fuste, 
conforme descrito por Matthews (1989). No entanto, as combinações inadequadas podem 
implicar em defeitos na formação do fuste, especialmente quando ocorre grande diferença 
na velocidade do crescimento inicial das espécies (GROTTA et al., 2004). Deve-se, portanto, 
buscar por consórcios adequados para obtenção dos melhores resultados. Amazonas et al. 
(2018), comprovam essa teoria em seu experimento que intercala produção de eucalipto com 
diversas espécies nativas da Mata Atlântica, demonstrando elevada viabilidade econômica 
desse sistema.

Outro objetivo de se optar por plantios mistos é o cultivo de múltiplos produtos em 
diferentes ciclos de corte, que pode ser vantajoso para diminuir riscos de mercado. Múltiplos 
produtos podem ser destinados à comercialização ou à subsistência, o que gera mais receita 
financeira ao longo do ciclo florestal. Investir todos os recursos em um único produto, que 
atualmente possui alto valor comercial, pode ser uma opção demasiada arriscada para 
investidores, além do mais, muitos produtores rurais não possuem estímulos para esperar 
durante todo o tempo existente entre os elevados investimentos iniciais e os retornos 
econômicos ao final do ciclo florestal. Nesse caso, plantios mistos apresentam-se como 
solução possivelmente viável para investidores e produtores rurais, como ocorre com os 
plantios mistos entre Pinus spp. e Betula spp. na Escandinávia (BERGQVIST, 1999), entre 
Terminalia amazonia e Inga edulis, na Costa Rica (NICHOLS et al., 2001) e diversos outros 
consórcios entre espécies nativas da Mata Atlântica e Eucalyptus spp., no Brasil (AMAZONAS 
et al., 2018).

Uma das características desejáveis em florestas comerciais é a redução de danos 
causados por insetos ou doenças. As informações científicas sobre o quanto os plantios 
mistos são eficientes em diminuir risco de pragas ainda são escassas, muito do que se dá 
pela dificuldade em desenhar experimentos capazes de capturar as variáveis que comprovam 
essa questão. No entanto, sabe-se que, nos monocultivos, as invasões por insetos e doenças 
causadores de danos, pode afetar todas ou a grande maioria dos indivíduos, devido à 
uniformidade genética do povoamento (GADGIL e BAIN, 1999). Watt (1992), aponta que 
plantios mistos podem reduzir riscos de pragas por meio de dois mecanismos: (1) diluem 
a concentração da espécie hospedeira da praga ou doença; (2) propiciam ambientes mais 
diversificados, que tendem a abrigar maior quantidade de inimigos naturais para os insetos 
potencialmente causadores de danos. 

Os plantios mistos também cumprem com um papel fundamental na restauração 
de áreas degradadas. Normalmente, o principal objetivo, nesses casos, é estabelecer um 
ambiente florestal capaz de evitar erosão e dar condições para que a sucessão natural 
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ocorra, até que a área adquira resiliência ecológica. Porém, um novo desafio vem sendo 
alvo de estudos recentes, que buscam conciliar a restauração de áreas, com a inclusão 
de espécies florestais de fins comerciais (AMAZONAS et al., 2018). Nesse caso, espécies 
de valor comercial agem como pioneiras, criando condições iniciais de sombreamento, o 
que diminui a competição de plantas daninhas, além de criarem um habitat favorável para 
a regeneração de espécies tolerantes à sombra e para atração de animais dispersores de 
sementes. Tendo cumprido com suas funções ecológicas, após atingirem valor comercial, 
essas espécies são exploradas, o que representa uma estratégia de restauração de áreas 
com redução dos custos e possibilidade de retorno econômico em curto prazo. Os plantios 
mistos, portanto, podem ser úteis quando se deseja aumentar ambos, resiliência ecológica e 
financeira (LAMB; ERSKINE; PARROTTA, 2005).

Muito já se sabe sobre os plantios florestais mistos, no entanto, ainda existem várias 
lacunas do conhecimento em aberto. Experimentos para avaliar interações entre espécies 
costumam ser tão caros, que a maioria deles é realizado em pequenas parcelas, onde se 
inclui um número bem limitado de espécies. Kelty (2006), lista alguns tópicos ainda pouco 
estudados na área, sendo eles: (1) os mecanismos de interação abaixo do solo; (2) os efeitos 
do fator sítio e espaçamento nas interações entre espécies consorciadas; (3) e os limites 
entre as interações benéficas e as interações prejudiciais em plantios com múltiplas espécies. 
Além do mais, é dito que algumas abordagens científicas necessitam ocorrer, incluindo 
ensaios de espécies, estudos contínuos sobre mecanismos de interações ecológicas e 
ensaios operacionais.

4 |  SISTEMAS AGROFLORESTAIS 
O Centro Internacional de Pesquisa Agroflorestal – ICRAF, define Sistemas 

Agroflorestais como sistemas dinâmicos, baseados na gestão dos recursos naturais, com 
respeito à ecologia, por meio da integração de árvores na paisagem agrícola, de forma 
a diversificar e sustentar a produção com maiores benefícios sociais, econômicos e 
ambientais para todos aqueles que utilizam o solo em diversas escalas (MICCOLIS et al., 
2016). Já a definição adotada pelo Centro Mundial Agroflorestal, possui a vantagem de ser 
mais breve e abrangente, dizendo que: “a Agrossilvicultura é a integração de árvores em 
paisagens rurais produtivas” (MAY et al., 2008, p.20).

Muito do que motivou os estudos em Sistemas Agroflorestais foram os problemas 
enfrentados pela agricultura extensiva nas regiões tropicais, que se fundamenta em 
bases insustentáveis, contribuindo para perdas de recursos de fertilidade do solo, de 
disponibilidade hídrica, além de dificuldade no manejo de plantas daninhas, pragas e 
doenças, que começaram a causar uma série de prejuízos principalmente aos pequenos 
e médios produtores rurais. A ideia básica dos Sistemas Agroflorestais, nesse caso, é de 
se utilizar a estabilidade natural e a funcionalidade das florestas tropicais por meio da 
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diversidade de árvores com culturas agrícolas, aproveitando ao máximo a estrutura natural 
da vegetação.

Os Sistemas Agroflorestais podem ser classificados em (1) Sistemas Silvipastoris, 
(2) Sistemas Agrossilviculturais e (3) Sistemas Agrossilvipastoris (MACEDO et al., 
2018). Os Sistemas Silvipastoris são voltados para a criação de animais por meio da 
associação entre pastagens e árvores. Os Sistemas Agrossilviculturais, ocorrem quando 
culturas agrícolas anuais fazem consórcio com o componente arbóreo. Os Sistemas 
Agrossilvipastoris incluem espécies agrícolas e florestais às pastagens, simultaneamente 
e ou sequencialmente no tempo. Miccolis et al. (2016), destacam ainda, as Agroflorestas 
Sucessionais ou Biodiversas, que são mais diversificadas e similares aos ecossistemas 
florestais naturais.

No Brasil, esses sistemas têm se mostrado como alternativa economicamente 
viável em diferentes contextos, trazendo benefícios tais como: diversificação produtiva, 
diversificação da renda, melhor distribuição da renda ao longo do ano, otimização do 
espaço produtivo, diminuição da dependência por insumos externos, aumento da resiliência 
econômica e melhor distribuição da mão de obra ao longo do ano (Miccolis et al., 2016). 

Porém, é válido ressaltar que os benefícios econômicos propiciados pelas 
agroflorestas dependem da capacidade do agricultor em superar barreiras adversas, como 
a falta de conhecimento sobre especificações de mercado, o acesso limitado às cadeias 
de produção, técnicas adequadas e um planejamento econômico consistente (SOUSA et 
al., 2016).

Uma das grandes vantagens dos sistemas agroflorestais é possibilitar que um único 
ambiente produtivo possa cumprir com múltiplas funções, tanto de diversidade produtiva e 
geração de renda alternativa, quanto as funções ecológicas e sócio culturais, sendo essa 
uma característica de suma importância para pequenos produtores (SOUSA et al., 2016). 
É esperado que em consequência da perda de áreas florestais primárias, as florestas 
secundárias vão ganhar mais importância. Nesse sentido, as agroflorestas, se tornam 
candidatas a recompor a paisagem florestal, sendo valorizadas por contribuir enquanto 
áreas produtivas, socialmente inclusivas e de conservação da natureza (WIERSUM, 2004).

5 |  FLORESTAS MULTIFUNCIONAIS
Multifuncionalidade florestal é a integração de diversas demandas sociais e 

ecológicas, em florestas cujo manejo é orientado, em última instância, para produção 
madeireira ou outros bens de valor comercial (BORRASS; KLEINSCHMIT; WINKEL, 2016). 
Refere-se acima de tudo, à integração de políticas ambientais e estudos científicos, às 
diversas situações práticas que dizem respeito ao manejo das florestas públicas e privadas, 
propondo soluções tecnicamente viáveis e politicamente exequíveis para o reflorestamento 
de áreas degradadas, a conservação dos recursos florestais e o manejo florestal sustentável.
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Winkel (2014), descreve quatro padrões de abordagem quanto ao manejo florestal, 
sendo eles: florestas industriais, florestas comerciais, florestas para conservação e 
florestas sociais. Em muitas florestas ao redor do mundo, como é o caso das florestas 
brasileiras, existe uma distinção clara entre manejo florestal extensivo ou conservacionista 
e manejo florestal intensivo, correspondente às florestas plantadas. Em outras regiões, 
principalmente nas regiões temperadas, aborda-se o conceito de floresta integrada, que 
se refere à combinação entre a produção madeireira e a provisão de serviços ambientais 
na mesma área florestal (SCHULZ et al., 2014). Essa abordagem pode ser estratégica, 
principalmente quando se trata da elaboração de programas e políticas ambientais que 
visam o desenvolvimento sustentável pelo reflorestamento de grandes áreas. 

Apesar de minimamente utilizada entre gestores florestais, silvicultores, acadêmicos 
e decisores políticos ao redor do mundo, a abordagem de multifuncionalidade florestal 
busca integrar demandas tanto da esfera das políticas públicas e programas institucionais 
que visam a restauração de florestas tropicais, quanto dos gestores de florestas privadas. 
Dessa forma, inclui-se ampla diversidade de interesses socioculturais em diferentes 
contextos ambientais e econômicos, podendo trazer uma nova visão de floresta que seja 
mais estratégica para que se consolide os almejados conceitos de sustentabilidade.

6 |  CONCLUSÕES 
Tendo em vista as vastas áreas de floresta natural do Brasil, e que estão sendo 

ameaçadas pelo desmatamento, destaca-se a importância de se traçar estratégias para 
restauração, com diversidade de métodos e sistemas que se adaptem às diversidades 
sócio culturais, econômicas e ecológicas de cada local. Além disso, é de suma importância 
que o reflorestamento possa se mostrar de forma atrativa aos investidores e pequenos, 
médios e grandes proprietários de terras, conciliando restauração com produção florestal. 

O futuro da silvicultura tropical deve ser capaz de propor novos designs de florestas 
plantadas, que integrem tanto os interesses socioeconômicos de cada local, quanto às 
demandas ambientais e especificidades ecológicas de cada contexto. 
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