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INTRODUÇÃO

Atualmente a importância da cobertura vegetal no trânsito
da fauna e flora já é tema conhecido e defendido por grande
parte da população. Muitos trabalhos de levantamento fi-
tossociológico visando o conhecimento de uma população
vegetal em determinadas áreas tem oferecido suporte para
trabalhos de recuperação de matas ciliares e enriqueci-
mento de fragmentos florestais. Os trabalhos de recom-
posição dessas áreas além de preservar a biodiversidade lo-
cal, controlar a erosão e consequentemente preservar os rios,
mananciais e açudes, restabelecem a relação animal planta
que garante a manutenção do ecossistema. Os chamados
“Corredores Ecológicos” desempenham esse papel. Nesse
cenário o presente trabalho vem contribuir, pois apresenta
as mudanças ocorridas em uma área reflorestada em 1999
com a instalação de um corredor ecológico entre dois frag-
mentos florestais.O projeto teve sua importância pela di-
versidade do solo do local que apresentava caracteŕısticas
de brejo mais próximo da lâmina de água e uma área bem
seca nas maiores altitudes, o que exigiu um trabalho difer-
enciado de recomposição.

OBJETIVOS

- Realizar a recompósição da mata ciliar na face noroeste
do Açude principal do Pólo Regional de Desenvolvimento
Tecnológico do Centro Norte, Pindorama, SP <p/ >

- Estabelecer uma conetividade entre dois fragmentos flo-
restais através da implantação de um corredor ecológico <p/
>

- Estimular o trânsito livre de espécies animais e a
propagação de espécies vegetais na área <p/ >

- Preservar a diferença edáfica e a manutenção da biodiver-
sidade da área de preservação permanente que possui uma
área mais úmida junto a linha de água e uma área mais seca
em cotas mais altas e mais distantes do açude <p/ >

MATERIAL E MÉTODOS

Descrição da área

A área, denominada face noroeste do açude, de 50 m X 200
m de área, estava localizada às margens de uma açude no
Pólo APTA Centro Norte. É uma área localizada entre dois
remanescentes florestais naturais, do Bioma Mata Atlântica,
classificados como Floresta Estacional Semidecidual (FES)
e próximos ao um plantio de eucalipto de aproximadamente
30 anos que apresenta uma regeneração natural avançada.
O que se observava era uma ausência de árvores apenas com
algumas espécies que foram mantidas e descritas a seguir.
Na área a brachiária era a espécie de maior ocorrência nas
áreas secas de maior altitude e a taboa junto a linha de
água nas altitudes menores e áreas encharcadas. Com uma
declividade de 2 a 10 % o solo do local é classificado como
Argissolo, Unidade Pindorama , com horizonte A arenoso e
horizonte B argiloso e com alto gradiente de diferenciação.
Isso o classifica como um solo altamente suscet́ıvel à erosão.
Com o declive em direção ao açude podia se notar uma difer-
enciação clara entre o tipo de vegetação devido à caracter-
ização do solo de acordo com seu grau de encharcamento.
Mais próximo da linha de água, a vegetação era t́ıpica de
brejo e nas altitudes maiores a vegetação é tipa de áreas
secas. Essa diferenciação parecia ser um obstáculo, mas,
na verdade contribuiu para que o resultado do refloresta-
mento fosse atingido e a biodiversidade local preservada.
Esse sucesso foi posśıvel, pois o trabalho de escolha das
espécies plantadas na área foi de acordo com a tolerância
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das espécies ao encharcamento e à técnica de plantio que foi
diferente para as áreas úmidas e para as áreas secas.

Preservação das espécies presentes e escolha das espécies
novas

No local podia - se notar um ińıcio de regeneração natural da
mata. Com isso foi observada a ocorrência de espécies iso-
ladas de ocorrência natural e espécies remanescentes de ex-
perimentos agŕıcolas anteriores. Essas espécies foram man-
tidas. A saber, as espécies que foram mantidas e que já
estavam no local do plantio foram: abacateiro, amendoim
bravo, pinheiro araucária, cajueiro, cajamanga, canaf́ıstula,
candiúva, canudo pito, capixingui, embaúba, lixa, mam-
ica de cadela, marinheiro, mangueira, mutambo, macaúva,
paineira, taiúva ou amora branca, jambolão, farinha seca,
goiabeira, guajuvira e louro.

Para a escolha das espécies foi respeitada a divisão dos gru-
pos ecológicos e a adaptabilidade das espécies à solo en-
charcado. Conforme relato anterior as mudas tiveram duas
procedências. As mudas de tubetes foram compradas do
viveiro da CESP –JUPIÁ e tinham aproximadamente 40
cm na época de plantio. Essas mudas, num total de 1200
foram das seguintes espécies: açoita cavalo, amendoim do
campo, angico branco, araçá roxo, aroeira, bico de pato,
cabreúva, canaf́ıstula, candiuba, canelinha, capixingui, ce-
dro rosa, canelão, coração de nego, capororoca, córdia,
embaúba, espeteiro, feijão cru, figueira branca, grão de
galo, guapeva, guarantã, guarita, guatambu branca, ingá,
ipê, jacarandá caroba, jenipapo, jequitibá branco, jequitibá
vermelho, mamo0ninha, maria preta, monjoleiro branco,
monjoleiro vermelho, mutambo, pau d’alho, pau viola, per-
oba poça, sangra d’água, taiuva, tamboril, triplares, guaru-
caia, pau jangada, saguaragi, guarucaia, murta, pau ferro,
aldrago e cássia. As mudas provenientes do viveiro da
unidade foram produzidas em saquinho plástico de 1 litro
e 2 litros e possúıam tamanho variado de 0,50 m a 2,00 m.
A saber, essas mudas eram das seguintes espécies: tambo-
ril, pinha do brejo, caroba da flor verde, palmeira jerivá,
pau viola, embira, pau d’alho, araçá, amendoim bravo,
canaf́ıstula, macacarecuia, amora, canelinha, cajamanga,
unha de vaca, angico, ipê, pitanga preta, jenipapo, sapu-
caia, pau formiga, jabuticabeira, bananeira, jaracatiá, e pau
mulato. A primeira fase do plantio das mudas teve ińıcio
em1998 com o plantio das espécies pioneiras. A segunda
fase, o plantio de secundárias e climácicas teve seu ińıcio
em 02 de fevereiro de 1999 e terminou no dia 22 de março.
Foram plantadas 1560 mudas inicialmente e 149 mudas no
replante de mudas mortas.

Preparo do solo e manejo

Na área de aproximadamente 50 x 200 metros foram plan-
tadas aproximadamente 1600 mudas de espécies nativas. O
espaçamento entre as mudas foi de 3,0 m entre linhas e 2,5
metros entre plantas na linha. Conforme descrito, a área
possúıa duas situações distintas, área seca e área úmida
e foram utilizadas espécies adaptadas para cada situação.
Para viabilizar o pegamento das mudas na área úmida as
mudas foram abertos drenos provisórios, com aproximada-
mente 30 cm de profundidade e espaçados de 10 metros entre
si. A partir deles, de acordo com a necessidade foram aber-
tos drenos obĺıquos, de mesma profundidade e no esquema
“espinha de peixe”. As mudas nessa área foram então plan-

tadas sobre elevações de terra “murunduns” para evitar po-
dridão do caule. Na área seca as mudas foram plantadas
em covas convencionais quando foi realizado o coroamento
destas.

A limpeza do terreno foi realizada com controle qúımico e
roçadeira costal e o controle do mato foi feito até 150 dias
após o plantio.

Plantio

O plantio foi realizado em dois anos. A proporção de plantio
para os grupos ecológicos foi: pioneira (P) 60%, secundárias
(S) 30% e climácicas (C) 10%. No primeiro ano , 1998,
foram plantadas as espécies pioneiras e em 1999 foram plan-
tadas as espécies secundárias e climácicas. O plantio no
campo seguiu o esquema abaixo:
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Todas as mudas receberam 1,5 kg de calcário, 200g de super-
fosfato simples e cobertura morta assim como rega manual
nas covas até o pegamento

RESULTADOS

O que se pode perceber é que os dois tipos de mudas, prove-
nientes de saquinho ou de tubete, tiveram um bom desen-
volvimento no campo, com porcentagem de reposição infe-
rior a 10%. As mudas foram se desenvolvendo de forma
muito satisfatória o que culminou com a cobertura to-
tal da área e a recomposição da mata ciliar. Uma pre-
ocupação com respeito aos drenos provisórios se mostrou
inconseqüente uma vez que atualmente esses drenos não
são notados e a ocupação da área brejosa próxima linha de
água teve grande sucesso. Ao observar a área vemos uma
clara divisão entre as espécies colonizadoras mais próximas
do açude, que são espécies caracteŕısticas de mata palu-
dosa e nas altitudes mais altas, distante da linha de água as
espécies são espécies caracteŕısticas de área seca. O transito
de animais foi recuperado na área e uma grande diversidade
de espécies arbóreas também. Inclusive com a observação
de alguns pássaros que haviam desaparecido da área. Não
foi observada nenhuma diferenciação entre a velocidade de
crescimento e cobertura da área entre as esécies de área
úmida e as espécies de área seca o que mostrou que a es-
colha de diferentes espécies foi adequada para a área de
plantio.

CONCLUSÃO

Com as atividades realizadas pode se considerar que o ob-
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jetivo do reflorestamento foi atingido. As mudas se desen-
volveram bem no campo independente de suas diferenças
de tolerância ao encharcamento e não houve morte de mu-
das devido à podridão do caule. A diferenciação na hora
do plantio priorizando a manutenção da biodeversidade lo-
cal com espécies de brejo e de área seca fez com que a re-
composição da mata ciliar na margem do açude fosse com-
pleta e principalmente com que a área de brejo fosse ocu-
pada por espécies arbóreas e não só vegetação gramı́nea que
muitas vezes são predominantes nessas áreas. Os drenos,
muito criticados no momento da instalação do experimento
cumpriram sua função, favorecendo essas espécies e não
desencadearam nenhum processo erosivo na área como era
temido. Com isso pode - se concluir que a possibilidade
de se recompor áreas ciliares brejosas é muito viável e de-
sejável devendo - se apenas adequar a técnica de plantio e
a escolha de mudas adequadas que viabilizem o plantio e
crescimento de mudas no campo. A recomposição da mata
ciliar de áreas ciliares de brejo como essa devem ser estim-
uladas por oferecerem grande contribuição na preservação
da biodiversidade da fauna e flora de nossos biomas.
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Metodológica. Revista Brasileira de Horticultura Ornamen-
tal, v.2, n.1, p. 4 - 15, 1996.

Torres, R.B.; Matthes, L.A.F.; Rodrigues, R.R. e Leitão
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