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INTRODUÇÃO

A mineração de areia no rio Acre, que corta a cidade
de Rio Branco, é feita com dragas que sugam o mineral
do leito do rio, jogando - o em lugares na margem que
coincidem com as matas ciliares, legalmente considera-
das áreas de preservação permanente (APP). A areia
é armazenada em ‘canchas’, áreas circulares com até
2.000 m2 onde a cobertura vegetal é completamente eli-
minada. Além do dano causado à vegetação, o armaze-
namento de areia em canchas modifica profundamente
o solo, tornando - o extremamente arenoso, afetando a
regeneração natural da floresta quando as canchas são
abandonadas.
A recuperação das áreas degradadas pela mineração
é uma exigência legal e deve ser feita exclusivamente
com espécies nativas, recomendando - se a aplicação do
modelo sucessional, que separa as espécies vegetais em
grupos ecológicos com caracteŕısticas comuns e funções
diferentes na dinâmica da floresta (Almeida e Sánchez,
2005).
A realização de estudos sobre a composição floŕıstica
e as relações fitossociológicas entre as espécies coloni-
zadoras de áreas fortemente perturbadas, como as sub-
metidas à mineração, são ferramentas importantes para
nortear estratégias de reabilitação e recuperação, além
de permitir a realização de avaliações quali - quantitati-
vas da recuperação (Nappo et al., ., 2000). Como as es-

tratégias mais recomendadas em planos de recuperação
de áreas degradadas tentam reproduzir o padrão natu-
ral das comunidades vegetais para aumentar a proba-
bilidade de sucesso na recuperação ambiental e reduzir
os custos desses projetos (Araújo et al., ., 2005), os
estudos fitossociológicos são fundamentais para o co-
nhecimento desses padrões, abrangendo os fenômenos
que afetam a dinâmica dessas comunidades, sua cons-
tituição, classificação, proporção na abundância entre
espécies e distribuição espacial dos indiv́ıduos (Jacobi
et al., ., 2008).

OBJETIVOS

Determinar a diversidade e a similaridade floŕıstica en-
tre canchas de armazenamento de areia com diferentes
idades de abandono, e localizadas ao logo do rio Acre,
dentro do peŕımetro da Área de Proteção Ambiental
Lago do Amapá, nas cercanias de Rio Branco, Acre.

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi desenvolvido em uma área adjacente ao
rio Acre (10°01’02”S; 67°51’04”W), no peŕımetro ur-
bano de Rio Branco, onde a mineração de areia foi
abandonada há cerca de 5 anos. Para o estudo foram
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selecionadas canchas de armazenamento de areia aban-
donadas há 5, 10 e 20 anos. A área de controle foi
instalada em uma floresta primária adjacente à cancha
de 5 anos. As unidades amostrais foram instaladas den-
tro de cada cancha, na borda das florestas adjacentes
às canchas e na área de controle. Em cada ponto amos-
tral as espécies arbóreas e arbustivas foram amostradas
em 8 parcelas de 5 x 10 m (50 m2) enquanto as ervas
e lianas foram amostradas em 8 sub - parcelas de 2 x
2 m (4 m2), resultando em uma área amostral total de
2.800 m2.
Todos os indiv́ıduos arbóreos, arbustivos e as ervas
pasśıveis de terem o DAP ou diâmetro a altura do colo
(DAC) medidos no interior das parcelas de 50 m2 fo-
ram identificados e contados. As ervas e lianas foram
identificadas e contadas dentro das parcelas de 4 m2.
A composição e diversidade floŕıstica (Shannon - Wi-
ener), bem como os parâmetros fitossociológicos fo-
ram calculadas com o software Mata Nativa versão 2.0.
A similaridade floŕıstica de Jaccard (SJ) foi calculada
usando o programa Biodiversity Pro (McAleece et al.,
., 1997).

RESULTADOS

Foram inventariadas 857 plantas, 541 nas parcelas de
50 m2 (plantas adultas) e 316 nas parcelas de 4 m2 (er-
vas e regenerações) sendo identificadas 37 famı́lias, 67
gêneros e 81 espécies nas parcelas de plantas adultas
e 30 famı́lias, 48 gêneros e 54 espécies nas parcelas de
regeneração. Pelo menos 23 famı́lias, 35 gêneros e 38
espécies ocorreram simultaneamente nas parcelas adul-
tas e de regeneração.
O ı́ndice de Shannon - Wiener foi de 3,29 e 3,73, respec-
tivamente, para as áreas com plantas em regeneração e
plantas adultas. Segundo Knight (1975) para as flores-
tas topicais, normalmente, o ı́ndice pode variar entre
3,83 a 5,85, sugerindo que os ı́ndices encontrados neste
estudo são baixos. O maior ı́ndice de diversidade foi
encontrado na parcela testemunha localizada no inte-
rior da floresta (3.46) e a menor na parcela instalada
no interior da cancha abandonada há 5 anos (0,88).
Isso era esperado, pois as áreas em regeneração refle-
tem estádios preliminares de recuperação da vegetação.
Nascimento (2009), estudando uma floresta secundária
nas cercanias de Rio Branco encontrou ı́ndice de diversi-
dade de 4,25. Salomão et al., . (2002), estudando uma
floresta primária na Amazônia ocidental encontraram
ı́ndice de diversidade variando entre 4.53 e 4,97.
A similaridade floŕıstica variou de 32,55% entre a can-
cha de 20 anos e a área de floresta, e 52,27% entre as
canchas de 5 e 10 anos. A média de similaridade foi de
43,43% e a matriz de similaridade mostrou que todas
as similaridades acima da média referem - se às com-
parações entre a área de florestas e as canchas de 5 e 10

anos, respectivamente, enquanto que todas as simila-
ridades abaixo da média referem - se às comparações
entre a cancha abandonada há 20 anos e as demais
áreas. O resultado encontrado deve - se ao fato das
canchas de 5 e 10 anos serem adjacentes e localizarem
- se há poucos metros da área florestal onde foi insta-
lada a parcela testemunha. Estes resultados confirmam
a hipótese de que quanto maior a proximidade espacial
entre as parcelas, maior será a similaridade floŕıstica
entre elas (Oliveira, 1997; Santos; Jardim, 2006).

CONCLUSÃO

A composição floŕıstica mostrou um número baixo de
espécies e famı́lias em razão da amostragem ter inclúıdo
floresta de várzea e áreas abertas, onde a vegetação ha-
via sido completamente eliminada. Em relação à diver-
sidade, o maior valor obtido na área de floresta decorre
da mesma se constituir em área inalterada, enquanto
o menor ı́ndice observado na cancha abandonada há 5
anos reflete o seu processo inicial de regeneração. A
maior similaridade floŕıstica entre a área de floresta e
as canchas de 5 e 10 anos decorre da proximidade f́ısica
entre elas.
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getação de áreas de mineração: critérios de monito-
ramento e avaliação do desempenho. Revista Árvore,
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2002. Dinâmica do sub - bosque e estado arbóreo de flo-
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ental. Acta Amazônica 32(4): 387 - 419.
Santos, G. C. dos.; Jardim, M. A. G. 2006. Floŕıstica e
estrutura do estrato arbóreo de uma floresta de várzea
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