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Adilia Barbosa Neves, 2340, CEP 07400 - 000, Arujá/SP. Email: moniquenikm@yahoo.com.br; clauprudente@ig.com.br

INTRODUÇÃO

A recuperação de área degradada é uma área do co-
nhecimento que adquiriu caráter cient́ıfico mais inten-
samente nas últimas três décadas (Melo e Durigan,
2007) com a finalidade de promover a recuperação das
funções de determinado ecossistema degradado, tais
como proteção do solo, das águas e da biodiversidade,
e encontra - se em constante evolução e sistematização
(Rodrigues e Gandolfi, 2004). Especificamente, carece
de estudos de avaliação e monitoramento (Brancalion
et al., 2009), essenciais para verificar a efetividade e
eficácia dos plantios de recuperação realizados, garan-
tindo a qualidade, bem como rever as técnicas empre-
gadas possibilitando cont́ınuo aprimoramento, além de
se caracterizar como método fiscalizador dos projetos
implantados, principalmente em casos de regularização
ambiental (Siqueira, 2002; Rodrigues e Gandolfi, 2004;
Ignácio et al., 2007; Brancalion et al., 2010). Tais pes-
quisas podem utilizar - se de métodos objetivos, basea-
dos em dados quantitativos de diferentes parâmetros
(Bitar, 1997; Martins, 2001; Siqueira, 2002; Chaer,
2008) que facilitem a execução da avaliação, bem como
a compreensão e a interpretação dos resultados da reve-
getação para diferentes categorias de interessados (Al-
meida e Sanchez, 2005).

OBJETIVOS

O objetivo do trabalho foi avaliar o plantio de recu-
peração realizado em área ciliar no munićıpio de Arujá
SP com idade aproximada de um ano e oito meses, por

meio de indicadores vegetacionais.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram alocados três transectos amostrais de 30m na
área de estudo de forma aleatória, totalizando 90 m2 e,
todos os indiv́ıduos presentes na linha foram amostra-
dos e espécies identificadas. Os parâmetros utilizados
foram: altura (m), cobertura de copa (%), riqueza, di-
versidade (H´), mortalidade (%), presença de espécies
em alguma categoria de ameaça de extinção e distri-
buição ordenada das mudas a partir dos grupos suces-
sionais. Para a avaliação dos dados foi utilizada me-
todologia adaptada do Laboratório de Ecologia e Res-
tauração Florestal (LERF/ESALQ/USP) (Brancalion
et al., 2009), no qual cada parâmetro obteve um peso,
variando de 1 a 3, em função de sua importância na
recuperação de áreas degradadas. Parâmetros de alta
importância (3) são aqueles que podem comprometer
todo o plantio a curto prazo e são de dif́ıcil correção;
média importância (2) os que podem comprometer o
plantio a médio prazo e podem ser corrigidos e, baixa
importância (1), os parâmetros que podem comprome-
ter o plantio a longo prazo e são facilmente corrigidos.
Cada parâmetro recebeu também uma pontuação de
acordo com os valores de referência adotados, sendo: 0
quando a ação não foi empregada ou foi utilizada abaixo
do estabelecido na legislação; 1 para valores considera-
dos insatisfatórios; 2 para valores considerados media-
mente satisfatórios e; 3 para valores considerados sa-
tisfatórios. Os parâmetros foram avaliados isolada e
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integradamente.

RESULTADOS

O plantio de recuperação apresentou os parâmetros:
diversidade (H‘ = 3,22), altura média (2,17m) e pre-
sença de espécies em alguma categoria de ameaça de
extinção, considerados satisfatórios; cobertura de copa
(59,83%), considerado mediamente satisfatório e, ri-
queza (27 espécies) e taxa de mortalidade (7,14%), fo-
ram valores considerados insatisfatórios. Não houve
distribuição ordenada dos grupos de plantio.
A diversidade encontrada foi superior à de áreas re-
cuperadas com 1 e 3 anos de plantio (H‘= 1,64; 2,34;
2,73 e H‘= 1,75; 2,37; 2,91, respectivamente) (Melo e
Durigan, 2007). É um fator importante no processo de
recuperação, pois, áreas mais diversas tendem a possuir
maior capacidade de recuperação, melhor ciclagem de
nutrientes, maior atratividade à fauna, maior proteção
do solo de processos erosivos e maior resistência a pra-
gas e doenças (Martins, 2001; Brancalion et al., 010).
A altura média foi compat́ıvel com o encontrado em
literatura para três áreas com idade semelhante, que
apresentaram 1,55m, 2,26m e 2,98m (Melo e Durigan,
2007).
Três espécies encontradas no plantio estão em lista-
gem de ameaça de extinção (São Paulo, 2008): Hy-
menaea courbaril L. (jatobá) e Peltophorum dubium
(Spreng.) Taub. (canaf́ıstula), classificadas como
Quase Ameaçada (QA) e, Araucaria angustifolia (Ber-
tol.) Kuntze (pinheiro - do - Paraná), classificada como
Vulnerável (VU). A utilização de espécies com tal ca-
racteŕıstica na recuperação é importante para a con-
servação da diversidade biológica, auxiliando na mu-
dança de categoria de ameaça das espécies, para ńıveis
menos cŕıticos.
A taxa de cobertura está acima do encontrado para
áreas reflorestadas com ordenação dos grupos sucessi-
onais: com 1 ano (17 e 53%) (Melo e Durigan, 2007);
com 2 anos (21 e 30%), 3 anos (3, 15, 17, 29 e 52,9%) e
com 4 anos (14 e 22%) (Ignácio et al., 2007). E, inferior
à média dos valores encontrados por Nave (2005) para
áreas de 1,5 ano (64,3%) e de 2,5 ano (84,4%), e, ao
encontrado para uma área de 1 ano (77,4%) estudada
por Melo e Durigan (2007).
A riqueza foi superior à de algumas áreas refloresta-
das com espécies nativas, em região de fisionomia se-
melhante: com 1 ano (11, 26 e 32 espécies) e 3 anos
(12, 29 e 41 espécies) (Melo e Durigan (2007). E, infe-
rior à reflorestamentos com maior tempo após o plantio
estudados por Souza e Batista (2004), com 5 anos (38
espécies), 9 anos (39 espécies) e 10 anos (42 espécies),
e, avaliados por Castanho (2009), de 18 e 20 anos, com
87 e 106 espécies respectivamente.
Observa - se que estes parâmetros têm uma correlação

com a idade do plantio (Melo et al., 007), indicando que
a cobertura de copa e a riqueza tendem a ser natural-
mente incrementadas ao longo do tempo pelo desenvol-
vimento dos indiv́ıduos e pela chegada de propágulos,
respectivamente.
A taxa de mortalidade foi inferior à verificada por Nave
(2005), em plantios de 1,5 ano e 2,5 anos com média de
mortalidade de 16,6% e 10%, respectivamente. Em-
bora seja considerado de dif́ıcil correção (Brancalion et
al., 2009), não o é para o plantio em questão, dado o
pequeno porte e a parceria realizada que permite dispo-
nibilidade de mudas e mão - de - obra para a reposição
de mudas.
A distribuição ordenada dos grupos de plantio (pionei-
ras e não - pioneiras) é essencial pois considera a subs-
tituição sequencial destes grupos, em que o primeiro
confere condições adequadas ao desenvolvimento do se-
gundo (Rodrigues, 1995). A distribuição não planejada
pode ter influenciado nos valores de cobertura de copa
e mortalidade, já que em alguns pontos houve o reco-
brimento menos uniforme do solo pela predominância
de não - pioneiras e, o sombreamento inadequado para
o desenvolvimento inicial destas pode ter ocasionado
morte de mudas.
Embora haja recomendações, o projeto de recuperação
implantado foi eficaz, alcançando seus objetivos. Medi-
das complementares são indicadas para melhoria, tais
como, reposição de mudas de espécies pioneiras que não
constem no plantio, favorecendo o preenchimento e co-
bertura do solo, e aumentando a riqueza.

CONCLUSÃO

O projeto de recuperação implantado cumpriu o que
previa e atingiu seus objetivos, os quais eram: utili-
zar espécies exclusivamente nativas da Mata Atlântica,
promover a proteção do solo e restabelecer parte da
diversidade vegetal perdida.
A metodologia, embasada em dados quantitativos de
diferentes parâmetros analisados isolada e integrada-
mente, permitiu uma avaliação objetiva de fácil men-
suração e interpretação dos dados para as condições da
área avaliada.
Os resultados da avaliação permitiram efetuar cla-
ras considerações e recomendações e podem servir de
subśıdio às ações de monitoramento, permitindo dire-
cionar e melhorar os resultados, garantindo qualidade
ao reflorestamento. Assim, a avaliação, de fato, é uma
etapa essencial no processo de recuperação.
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LATO, P. C.; LEITÃO FILHO, H. F. Ecologia e pre-
servação de uma floresta tropical urbana: Reserva de
Santa Genebra. Campinas: Unicamp, 1995.
RODRIGUES, R.R.; GANDOLFI, S. Conceitos,
Tendências e Ações para a Recuperação de Florestas
Ciliares. In: RODRIGUES, R.R.; LEITÃO FILHO,
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