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INTRODUÇÃO

A restauração ecológica consiste na recuperação de
áreas em bases de prinćıpios naturais, respeitando
fundamentalmente a dinâmica dos processos ecos-
sistêmicos, sendo fundamental, no ińıcio, a cobertura
das áreas (revegetação). A longo prazo, a revegetação
deve restabelecer interações ecológicas que favoreçam a
sucessão e funcionalidade das espécies, bem como pro-
mover o incremento da biodiversidade local,(Reis et al.,
., 2003, Palmer et al., 2006). Entretanto, há ocasiões
em que o ambiente a ser restaurado é tão adverso às
espécies locais que o uso de espécies exóticas / assel-
vajadas é apropriado (Ewel e Putz, 2004), pois podem
modificar o ambiente de forma a facilitar o posterior
estabelecimento de espécies nativas (Azzolini, 2008).
As áreas de depósito de reśıduos carbońıferos apresen-
tam algumas destas caracteŕısticas adversas e represen-
tam uma oportunidade e, ao mesmo tempo, um labo-
ratório a céu aberto para a experimentação de novas
técnicas e testar hipóteses para cumprir, de modo mais
efetivo, a função de restauração ecológica, deixando de
ser, assim, apenas uma área “coberta de verde” (Porto
et al., . 2009).

OBJETIVOS

O objetivo do estudo foi implementar um processo de
restauração ecológica, em fase sucessional inicial em
áreas de depósito de carvão, utilizando como indicado-

res do processo a estimativa da diversidade em espécies
vegetais e levantamentos de parâmetros do substrato
(composição qúımica e escoamento superficial de sedi-
mentos).

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi conduzido no munićıpio de Treviso, SC,
bioma Floresta Atlântica, pertencente à bacia hi-
drográfica do Rio Araranguá. A área possui rejeitos
de mineração de carvão recobertos com substrato de
solo - horizonte “B”, proveniente de áreas vizinhas.
O delineamento experimental constituiu - se de 2 par-
celas de 10 x 20 m, adjacentes, com 9 sub - parcelas de
0,25m2 (quadros permanentes) em cada uma. Em uma
das parcelas foram plantadas mudas da espécie asselva-
jada Cynodon dactylon (L.) Pers. (Poaceae) e na outra
parcela a espécie nativa Indigofera campestris Bong.
ex Benth. (Fabaceae), em junho de 2008 - inicio do
experimento. Após, foram realizados 3 levantamentos
de abundância - cobertura segundo Braun - Blanquet
(1979) em cada um dos 9 quadros permanentes inclu-
sos nas parcela de C. dactylon e de I. campestris nos
meses de abril e outubro de 2009 e fevereiro de 2011.
Análises de fertilidade do substrato foram realizadas,
segundo Tedesco et al., . (1995). Dados de escoa-
mento superficial de sedimentos foram obtidos segundo
parcelas delimitadas para este fim, relacionando - se as
quantidades de sedimento com a pluviosidade local. As
análises estat́ısticas foram realizadas com o aux́ılio do
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software PAST (Hammer et al., ., 2011).

RESULTADOS

De abril a outubro de 2009, na parcela de C. dactylon,
a riqueza de espécies reduziu - se de 31 para 19, e a
cobertura desta espécie caiu de 40 para 20 %. Durante
aquele inverno houve a morte de parte da porção área
desta e de muitas espécies, aumentando a cobertura de
mantilho (material morto) de 5 para 35 %. Este mate-
rial permaneceu sobre o solo contribuindo para o som-
breamento e redução da germinação de novas espécies.
A médio e longo prazos, o mantilho será incorporado
ao solo, aumentando sua fertilidade. O solo descoberto
variou pouco, de 40 para 44 %. No mesmo peŕıodo, na
parcela de I. campestris sua cobertura caiu de 88 para
69 %. Como sua decomposição é mais rápida que em
C. dactylon, na coleta de outubro foram registradas 12
espécies, contra 8 em abril. O solo descoberto manteve
- se em 25 %. Em fevereiro de 2011, as parcelas de
C. dactylon e I. campestris registraram 47 e 20 % de
solo descoberto, a riqueza de espécies foi de 18 e 9, e
a cobertura promovida por estas espécies foi de 5 e 70
%, respectivamente.Observa - se que entre outubro de
2009 e fevereiro de 2011, na área com C. dactylon, sua
cobertura caiu de 20 para 5 %, o que sugere que esta
espécie está sendo deslocada pelas demais no avanço da
sucessão. Na parcela com I. campestris, sua cobertura
praticamente manteve - se em torno de 70 % ao longo
deste peŕıodo. O substrato descoberto manteve - se em
torno de 20 %. Os ı́ndices de diversidade de Shannon
foram 1,263 e 1,192 para as parcelas C. dactylon e I.
campestris em abril de 2009, 0,791 e 1,26 em outubro
de 2009, e 1,594 e 1,227 em fevereiro de 2011, respec-
tivamente.A diferença em diversidade segundo o ı́ndice
de Shannon para as duas espécies foi significativa (f =
0.0141, = 0,05) no peŕıodo avaliado. Estes resultados
apontam para uma maior contribuição de C. dactylon
no aumento da diversidade vegetal ao longo do peŕıodo
avaliado.
Quanto ao substrato verificou - se que na análise de nu-
trientes houve aumento de matéria orgânica de 0,3 %
para 1,9% na parcela com C. dactylon e para 2,6% na
parcela com I. campestris, no peŕıodo de abril de 2009 a
fevereiro de 2011. Verificou - se também uma tendência
de diminuição da acidez, especialmente na parcela com
I. campestris. Quanto ao escoamento superficial de se-
dimentos, verificou - se que em média, a produção de
sedimento de abril a outubro de 2009 foi similar para as
duas espécies, 43,5 kg para a parcela com C. dactylon
e 43,8 kg para a parcela com I. campestris.

CONCLUSÃO

Até o momento, conclui - se que o plantio das duas
espécies pioneiras contribui para o aumento da diver-
sidade e que a implantação de C. dactylon é a mais
próxima de um processo natural de sucessão vegetal,
proporcionando o aumento da diversidade em espécies
espontâneas, que é o prinćıpio para o estabelecimento
de um processo de restauração ecológica. Por outro
lado, os indicadores de substrato revelam uma maior
contribuição de I. campestris para fertilização deste.
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por cinzas de carvão mineral: contribuição da mamona
(Ricinus communis L.) e respostas da espécie a metais
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