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"Assim pois foi, como conforme, que avan<;:amos 

rompidas marchas, duramente no varo das chapadas, 

calcando o sape brabao ou areias de cor em cimento 
' formadas, e cruzando somente com gado transeunte ou 

com algum boi sozinho caminhador. E como cada 

vereda, quando beir.ivamos, por seu resfriado, acenava 

para a gente urn fino sossego sem notfcia - todo 

buritizal e t1orestal: ramagem e amar em agua." 

(Guimariies Rosa) 
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RESUMO 

Planicies de inunda<;:ao sao zonas de transi<;:ao entre as biocenoses terrestres e 

aquaticas, apresentando, conseqiientemente, grande riqueza biol6gica. A vegeta<;:ao natural 

dessas areas desempenha importante papel na regulariza<;ao do regime hfdrico e colabora para a 

in'a~~~~~~i~da qruiti~~dida agliados rios: ESfetraoallio teve·como objetivcs reallzar esmdo 

do meio ffsico, como subsfdio para avaliar o potencial agricola das terras de urn trecho da 

planicie de inunda<;ao do rio Moji-Gua<;u, Estado de Sao Paulo e orientar a recomposi<;ao da 

mata ciliar nas areas consideradas impr6prias para a agricultura. Foram utilizadas fotos aereas, 

escala aproximada de 1:25.000 (IBC-1972) e cartas topograficas (I.G.C.-1987), escala 

1:10.000, para a elabora<;ao de urn esbo<;o geomorfol6gico. As diferentes formas de relevo 

mapeadas serviram de base para o estudo de fatores ambientais, como solos, drenagem natural, 

e influencia das inunda<;6es do rio. A aruilise dessas informa<;:Qes permitiu a separa<;ao de areas 

agricultaveis e areas destinadas a preserva<;ao da mala ci!iar. Para estas, onde a mata ja se 

encontra degradada, a orienta<;ao para a revegeta<;ao foi baseada na distribui<;ao das especies, 

de acordo com suas caracterfsticas ecol6gicas, nos diferentes ambientes individualizados na 

analise do meio ffsico. 



ABSTRACf 

The flooding plains are transitional zones among terrestrial and aquatic environments. In 

consequence they have a hight biodiversity. The native vegetation from these areas has an 

important role on the hidrical regime regularization and contributes to the maintenance of the 

rivers water quality. The purpose of this work was to define the agricultural potential of the 

lands from a part of the Moji-Gua<;u river Hooding plain, State of Sao Paulo; and to plan the 

riparian forest reforestation in inadequate areas to agricultural use. Aerial photografs, scale 

about 1:25000 (IBC-1972) and topographic maps ( I GC-1987) in scale 1:1 0000; were used to 

elaborate a geomortological sketch. The different forms of relief mapped were characterized 

based on the environmental factors study such as soils, natural drainage and flooding of river 

int1uence. It was possible to separate the suitable areas to agriculture from those destined to the 

riparian forest preservation. To the degraded forest areas, the recovery planning was based on 

the distribution of the species, in agreement with their ecological characteristics and the 

different units individualized on the environmental analisys. 



l.INTRODUC,:AO 

0 Estado de Sao Paulo, bern como a maior parte do pais, sofreu urn processo 

intenso de ocupa<;ao e explora<;ao do seu territ6rio, mais acentuadamente nos ultimos 

cinqiienta anos. 0 esgotamento de uma area era compensado com o desbravamento 

desordenado de novas areas. 

Dentro dessa perspectiva, a partir da decada de 70, iniciou-se a incorpora<;ao 

sistematica de areas de varzea it prodw;ao agricola, a ponto de ter sido criado pelo governo 

federal, atraves do Decreta 86.146, de 23 de junho de 1981, o Programa Nacional de 

Aproveitamento de Varzeas Irrigaveis - PROV ARZEAS NACIONAL. 

Com a justificativa da necessidade do aumento da produ<;ao de alimentos para a 

minimiza<;iio da fome, criou-se urn grave quadro de degrada<;ao ambiental. A cobertura 

vegetal natural do Estado de Sao Paulo, em levantamento realizado no periodo de 1990-

1992, estava limitada a 3.330.744 ha (INSTITUTO FLORESTAL, 1993), o que representa 

13,4 % de sua area total. 



~;~;;G'.':;;::'': f:.: ccc ·:: 

2 

Como conseqiiencia, ocorreu uma acentuada queda do potencial produtivo das 

terras. S6 a partir dessa realidade e que se iniciaram programas de preserva.;;ao e 

recupera.;;ao dos recursos naturais, atraves de praticas agricolas conservacionistas, 

ret1orestamento e enriquecimento com especies nativas em areas degradadas e semi

degradadas, prote<;iio e monitoramento de areas ainda conservadas. 

Alguns programas desenvolvidos estao relacionados a preserva.;;ao ou recupera<;iio 

da forma.;;ao t1orestal que ocorre em faixas de largura variavel ao Iongo das margens de 

cursos t1uviais, lagos e reservat6rios, denominada genericamente de mata ciliar. Todas as 

vari<;6es t1oristicas e estruturais de forma.;;oes t1orestais ocorrentes ao Iongo de cursos 

d'agua sao englobados nessa denomina.;;ao .. Em regi6es onde a vegeta.;;ao do intert1uvio niio 

e t1orestal, como em areas de cerrado e campos, a mata ciliar se destaca fisionomicamente. 

No entanto, em regioes onde ha dominio de t1orestas, sua distin<;iio s6 e possfvel baseada em 

informa<;6es t1oristicas. Formas de vegeta<;;iio herbacea e arbustiva podem estar associadas as 

matas ciliares, construindo dessa maneira a vegeta<;iio ciliar. 

Essa vegeta<;ao desempenha importantes fun.;;oes hidrol6gicas e ecol6gicas, tais 

como: 

• prote.;;ao do solo e melhoria nas condi<;;6es de infiltra.;;iio da agua; 

• regulariza<;iio do regime hfdrico; 

• manuten<;iio da qualidade da agua, retendo os agentes contaminantes como agrot6xicos, 

adubos, fertilizantes e sedimentos; 



• estabiliza<;ao dos barrancos; 

• fomecimento de abrigo e sustento para a fauna aqmitica e terrestre. 

0 
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Diferentes ambientes ocorrem na planicie de inunda.;ao e essa diversidade condiciona 

o uso do solo. Para as areas destinadas a recupera<;ao, tambem o sucesso do ret1orestamento 

depende da concilia<;iio das caracteristicas ambientais, fitoecol6gicas e do conhecimento da 

fitossociologia dos estratos de ocorrencia. De nada adiantara, entretanto, a recomposi.;ao da 

mata, se nao houver uma estrategia de preserva.;ao. Essa preocupa<;ao deve acompanhar 

todas as fases do estudo, desde a deterrnina<;iio de quais areas seriio englobadas ate a 

ecossistema e atividades produtivas. A pratica tern mostrado que a desconsidera<;iio pelos 

fatores humanos, principalmente pelo aspecto s6cio-econ6mico daqueles que vivem dentro 

ou proximo a esses ecossistemas, tern inviabilizado projetos de recupera<;ao ambiental. 

0 objetivo do presente trabalho foi o de executar levantamento do meio ffsico para a 

avaliar o potencial agricola das terras de urn trecho da planicie de inunda.;ao do rio Moji-

Gua<;u, e, para as areas destinadas a preserva<;ao, orientar a recomposi<;ao das matas ciliares. 

Atraves de tecnicas de fotointerpreta<;iio e mapeamento, acompanhadas de trabalho de 

campo, foram consideradas as principais variaveis ambientais - relevo, solo e t1uviometria -

para definir o uso adequado da terra. 0 estudo dessas variaveis, combinado com 

inforrna<;6es da literatura a respeito da fitoecologia de matas ciliares, deterrninou a escolha e 

distribui<;iio espacial dos grupos de especies mais adaptadas aos diferentes ambientes 

caracterizados. 
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2. REVISAO BIBLIOGRAF'ICA 

2.1. Conceito e caracteriza.;:ao das planicies de inunda.;:ao 

As diferentes defini.;:oes encontradas para as planicies de inunda.;:ao, tambem 

chamadas de varzeas, estao ligadas ao contexto em que foram formuladas, de acordo com o 

objetivo do trabalho. 

Buscando valorizar o potencial agricola dos solos de varzea, LAMSTER (1980) e 

KROLL (1984) a definem como a area constituida por solos aluviais e/ou hidrom6rficos, 

quase pianos, geralmente com fertilidade elevada, facilmente irrigaveis, inundados 

temporariamente ou niio, e que necessitam de drenagem e calagem adequada. 

Segundo FREIRE & NOV AIS (1980), varzeas constituem-se em areas de baixadas, 

englobando solos originarios de deposi.;:oes de materiais transportados por cursos d'agua ou 

trazidos das encostas pelo efeito erosivo da chuva. Podem, em certas epocas do ano, estar 

encharcadas em conseqtiencia da eleva<;iio do len<;ol freatico e sofrer inunda<;6es peri6dicas 

pelo extravasamento da agua dos rios. Os autores chamam a aten<;iio, no caso de 
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aproveitamento agricola, para a necessidade de execw;;iio de obras de corre<;iio fisica 

( drenagem, constru<;iio de diques para conten<;iio de cheias, sistematiza<;iio etc ... ) e tam bern 

para a complexidade da questao da fertilidade, tendo em vista a grande varia<;iio dos solos 

dentro de uma area. CURl eta!. (1988) tambem destacam a grande variabilidade horizontal 

e vertical dos solos desenvolvidos a partir de sedimentos oriundos de diversas fontes, como 

fator preponderante na adequa<;iio de uso e manejo desses solos. 

As planicies de inunda<;iio desenvolvidas em trechos de canais meandricos 

apresentam topografia altamente diversificada e podem ser consideradas as mais importantes 

(CHRISTOFOLETTI, 1978). Analisando a distribui<;iio dos diversos elementos topograficos 

em planicies de inunda<;iio, o me~mo au tor considera que ll~ fo~~~ de l"ei~~o ref~~icmadas a 

dois processes: erosiio e sedimenta<;iio no canal meandrico e processes de sedimenta<;iio que 

ocorrem fora do canal. 

2.2. Importil.ncia eco16gica 

As planicies de inunda<;iio constituem ec6tonos, ou seja, zonas de transi<;ao entre as 

biocenoses terrestres e aquaticas. 0 fen6meno da grande riqueza bio16gica dos ec6tonos e 

denominado efeito de borda e e resultante da capacidade que esta regiao tern em acolher 

individuos das duas biocenoses adjacentes, a!Cm daqueles que !he sao caracteristicos 

(PITELLI,1986). 
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Segundo LEITAO FILHO (coord., 1994), a diversidade t1oristica e fuw;ao da 

diferencia<;ao de ambientes. Tambem o mosaico sucessional e aceito como urn gerador de 

diversidade biol6gica na regiao tropical e subtropical. Nas planicies de inunda'iiio, ambos os 

fatores exercem forte pressao, em fun'iiio da heterogeneidade de ambientes englobados e a 

instabilidade do sistema, com a ocorrencia de processos de perturba'iiio como soterramentos 

e mudan'<as no tra'iado dos rios. 

Analisando a fauna de mamiferos associada as matas de galeria, MARINHO F" & 

REIS (1989) concluem que essas forma'<6es sao o "habitat" em que se encontra a maior 

riqueza e diversidade de especies. E tambem o "habitat" que abriga a maior parte dos 

endemismos de mamiferos do Brasil. 

PITELLI (1986) destaca a importancia das varzeas que apresentam lagoas marginais. 

Tais lagoas constituem elos fundamentais nos ciclos de vida dos peixes. Os ovos em 

suspensiio na agua se acumulam nos remansos por ocasiao das cheias. Nessas lagoas sao 

maiores as condi'i6es de sobrevivencia dos alevinos pelo refUgio que constituem e por serem 

geralmente eutr6ficas, com altas produtividades primaria e secundaria. Na sequente esta'iiio 

chuvosa, os pequenos peixes atingem o rio ja em condi'i6es de competi'iiio pela 

sobrevivencia. 

As planicies de inunda'iiio sao, em fun'<ao da sua localiza<;ao na paisagem, ambientes 

receptores ou de deposi'iiio. Uma implica'<ao dessa peculiaridade, apontada por CURl et 
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al.(1988), e o acumulo de sementes de plantas invasoras, o que dificulta a utiliza<;ao agricola 

dessas areas. 

2.3. Mapeamento 

2.3.1 Uso de fotografias aereas 

0 conhecimento das rela«6es entre perfis dos solos e caracteristicas externas da 

paisagem identificaveis na fotografia aerea, permite obter bons resultados na determina«ao 

da das amostras e limites das unidades de solo. 

GOOSEN (1968) relaciona tres metodos principais de fotointerprela«ao para 

levantamento de solos: 

- Analise de padr6es: est:i baseada na identifica«ao das maiores unidades da paisagem 

e a divisao dessas em unidades menores, caracterizadas pelos chamados elementos padr6es 

Jocais. Parte da suposi«ao de que cada elemento esta relacionado com certas condi«6es do 

solo. Os elementos considerados sao: forma da terra, drenagem, vegeta«ao, tonalidade 

fotografica esulcos erosionais. 

- Analise de elementos: a analise da foto aerea de acordo com os elementos 

individuais esta baseada no fato de que a maior parte das caracteristicas da superficie da 

terra esta, de alguma maneira, relacionada com as condi«6es de solo. Tais elementos podem 

ser separados em dois grupos: aqueles relacionados diretamente com as unidades de solo e 

os que indicam somente a mudan«a de solos, mas nao coincidem com as unidades de solo. 

Os elementos sao estudados individualmente, mapeados, e a associa«ao dos diversos mapas 

permite uma boa cartografia das unidades de solo. 



- Analise fisiogratica: e baseada no conhecimento completo da rela<;iio entre a 

fisiografia e os solos, isto e, no reconhecimento dos processos dinamicos de forma<;iio 

desses solos. Os elementos sao usados como material basico na constrw;ao do entendimento 

das rela<;iies fisiograficas da paisagem. Os mais importantes processos fisiograficos 

relacionados a solos, que atuam sobre a superffcie sao erosiio e sedimenta<;iio. 

A separa<;ao dos metodos, conforme apresentado pelo autor, e artificial. Na pratica, 

trabalha-se com os tres simultaneamente. 

2.3.2 Rela<;iio solos-geomorfologia 

0 estudo da rela<;iio solos-geomorfologia e importante para compreender os fatores 

de forma<;ao e desenvolvimento dos diferentes solos. Uma vez estabelecidas essas rela<;iies, 

os levantarnentos de solos podem usar tais informa<;iies como auxnio para cartografia dos 

mesmos (PEREZ FILHO et a!., 1980). Esses autores, estudando uma area na margem 

direita do rio Moji-Gua<;u, localizada na Depressao Periferica Paulista, elaboraram urn 

esbo<;o geomorfol6gico, a partir de fotografias aereas, escala aproximada 1:25.000, e 

relacionaram os solos associados as diferentes formas de relevo ou fei~;oes fisiograficas. Na 

analise da compartimenta~;ao do relevo, definiram tnSs niveis geomorfol6gicos: pedimento, 

terra<;os e aluviiies recentcs. Tres formas de relevo foram identificadas: bacia de decanta~;ao 

interior, bacia de decanta~;ao marginal e dique marginal. A conceitua<;ao de cada unidade foi 

baseada na descri<;ao da topografia, localiza<;iio na planicie de inunda~;ao, determina~;ao de 

cotas aproximadas e, em alguns casos, descri<;iies da vegeta~;ao. No nivel de sedimenta~;ao, 

foi cartografado urn latossolo vermelho-amarelo. Na faixa de terra~;os, onde 
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a condi<;iio de drenagem e pior, aparecem os solos orgilnicos. Solos aluviais e Glei Humico 

foram encontrados no nivel dos aluvi6es reeentes, os primeiros margeando os rios em cristas 

mais elevadas e, portanto, mais bern drenadas. Ja o solo Glei Humico ocorre em depress6es 

de drenagem imperfeita. 

Analisando tambem rela<;6es entre solo e relevo na planicie de inunda<;:ilo do rio 

Moji-Gua<;u, PEREZ FILHO (1984) reatirma a validade dessa metodologia baseada na 

compartimentaliza<;iio do ambiente atraves do uso de fotografias aereas para posterior 

caracteriza<;iio das subunidades no aspecto pedol6gico. 

0 au tor faz urn estudo detalhado sobre os processos cle genese d()s solos e da 

paisagem para dois trechos da planicie do rio Moji-Gua<;u. A area correspondente ao trecho 

onde o canal e essencialmente meilndrico coincide com a area objeto de nosso estudo atual. 

Uma forma s6 ai identiticada eo cone de deje<;iio ou leque aluvial. 

DONZELLI eta!.( s/d) identificam as seguintes fei<;6es geom6rficas: 

• terra<;os t1uviais 

• bacias de decanta<;iio 

• faixa meilndrica 

A fei<;iio Faixa Meilndrica compreende as formas crescente de meandro, dique marginal e 

meandro abandonado, definidas por GUERRA (1966) e CHRISTOFOLETII (1974). 
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2.4. Aptidao e manejo dos solos de varzea 

0 estimulo do governo para a incorpora.,;ao das varzeas no processo produtivo gerou 

uma serie de trabalhos que se limitavarn a discutir tecnicas agronomicas mais produtivas e 

apresentar aquelas areas como a melhor fronteira agricola. Entretanto, estudos sobre a 

viabilidade da explora.,;ao agricola dos solos de varzea que considerem a complexidade e 

fragilidade desse ecossistema sao escassos. 

KLAMT et al. (1985), analisando os solos de varzea do Rio Grande do Sui, estado 

com maior experiencia na utiliza<,;iio agricola desses solos, chama a aten.,;ao para o risco 

que a ampli<i~£0 rado!lai das 

areas cultivadas deve ser arnparada por trabalhos nas areas agronomicas, de prote.,;ao 

ambiental, economica e social. 

Foram considerados nessa revisao, trabalhos de caracteriza.,;ao e recomenda.,;ao de 

uso e manejo dos solos da planicie de inunda<,;iio. 

ALMEIDA et al. (1983) e CURl et al. (1988) tecem considera.,;6es a respeito das 

principais classes de solo encontradas em planfcies de inunda.,;ao do Estado de Minas Gerais. 

Sao estudos genericos, que objetivarn reunir informa.,;oes disponiveis sobre esses solos, cujas 

caracteristicas sao determinadas a partir de valores maxfmos, minimos e medios, obtidos em 

perfis executados em levantamentos pedol6gicos no Estado de Minas Gerais. 
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ALMEIDA et a!. (1983) avaliam a potencialidade agricola dos solos com base nos 

graus de limita<;:ao para fertilidade, deficiencia de agua, deficiencia de oxigenio, 

susceptibilidade a erosao e impedimentos a mecaniza<;:ao. 

CURl et a!. (1988) utilizam criterios menos esquematizados, fazendo uma analise 

mais ±1exivel, de acordo com as particularidades de cada classe de solo, para apresentarem 

sua voca<;ao agricola e sugest6es basicas de manejo. 

Em seu trabalho, DONZELLI et al. (s/d) estudam as varzeas da Depressao Periferica 

e do Planalto Ocidental Paulista. Empregaram recursos de interpreta<;iio da fisiografia em 

'.Y:.i§;;•,.~· ••• ·>.O:LCC .•. •:;>f;i;;;~:~~,ii,;~~ '·~·~~J~ais'~e;!Jma es~~ii' 1?~~:866~. retl~~Jo a ne6~isiaactt de•··e){~6u~ao de 

levantamento de solos em todas as areas de interesse. A defini<;iio dos solos dominantes foi 

feita segundo suas caracteristicas ffsicas e qufmicas. 

Para a classifica<;ao quanto a aptidiio para uso agricola, os autores elaboraram urn 

sistema especffico, baseado no esquema da FAO (1976). A estrutura do sistema envolve 

duas categorias, a ordem e a classe. A ordem ret1ete o tipo de aptidiio e a classe ret1ete o 

grau de aptidao dentro das ordens. 

Foram pressupostos dois niveis de manejo. Urn envolvendo praticas que ret1etem 

nfvel tecno16gico razoavel, caracterizado por uso de maquinas, drenagem ocasional e 

fertilizantes, mas sem envolver praticas de drenagem e irriga<;ao integradas em todo o 
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terreno, e prote<;ao contra inunda<;6es. Essas ultimas pniticas sao pr6prias do segundo nivcl 

de manejo, altamente tecnificado. 

A ordem de aptidiio considera, para cada nivel de manejo, o grau de limita<;ao para o 

uso intensivo com cultivos anuais. 

Sao quatro as classes de aptidiio para as terras ditas aptas: boa, regular, restrita e de 

aptidiio condicionada a estudos mais detalhados. As terras niio aptas para cultivos anuais 

ainda podem ou nao prestar para pastagens ou ret1orestamentos. 

HENKLAIN coord. (1994) desenvolveu trabalhos de reconhecimento de solos, 

clima, restri<;oes hidricas, ecologia e situa<;ao s6cio-econ6mica para determina<;ao do 

potencial de uso agricola das areas de varzea do Estado do Parana. Foi executado 

levantamento semi detalhado dos solos, mapeados em escala 1:50.000. Para cada classe, sao 

apresentadas sugestoes de uso e manejo, em cada bacia hidrogriifica estudada. 

Os principais solos encontrados na planicie de inunda<;iio sao: Aluvial,: Glei Pouco 

Humico, Glei Humico e Organico. 

Solo Organico 

Segundo CURl et al. (1988) esses solos apresentam horizonte turfoso, contendo teor 

de carbono organico maior ou igual a mais ou menos 9+0,15 (% argila), ocupando mais da 



metade dos primeiros 80 em de profundidade. Sao solos pouco desenvolvidos, geralmente 

pobres, acidos e de elevada rela<;iio C/N. Tanto a espessura da camada de material organico 

e seu estagio de decomposi<;iio, como a composi<;iio qufmica e mineral6gica do substrata 

podem variar bastante. Sua ocorrencia e restrita a condi<;6es de rna ou muito rna drenagem. 

Para esses autores, tais solos estiio sujeitos, quando drenados e cultivados, a 

mudan<;as significativas e contfnuas nas suas caracteristicas e propriedades, tais como 

secagem irreversfvel ( endurecimento) e rebaixamento do nfvel do terreno devido ao 

consumo da materia organica e assentamento do material (subsidencia). Consideram, 

portanto, que os solos organicos devem ser evitados para utiliza<;ao com fins agrfcolas. 

Outros trabalhos (MAZUCHOWSKI coord., 1984) apontam limita<;6es no uso 

desses solos. Dependendo do grau de subsidencia, pode-se inverter a drenagem; e os canais 

construfdos para a elimina<;iio do excesso de agua causariam a inunda<;iio da area. Ap6s a 

drenagem, ocorre uma nipida decomposi<;iio da camada organica. Em situa<;6es onde a 

camada mineral recoberta e arenosa, como em nosso estudo, niio ha viabilidade na 

sustenta<;iio de uma cultura ap6s o consumo da camada orgilnica. Seriam necessarios 

elevados investimentos em adi<;iio de fertilizantes e materia organica, o que pode representar 

urn risco de eutrofiza<;iio dos cursos d 'agua pr6ximos, bern como a propria inviabilidade 

econ6mica do projeto. 

ALMEIDA et al. (1983), analisaram os graus de limita<;iio ao uso agricola desses 

solos, quanto a deficiencia de agua e de oxigenio, a susceptibilidade para erosao e quanto 
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aos impedimentos a mecaniza<;ao. Os resultados encontrados foram, respectivamente: nula, 

muito forte, nula e muito forte. Em rela<;ao a deficiencia de :igua, os autores salientam, 

entretanto, que, apos drenados, esses solos necessitam ser irrigados preferencialmente por 

aspersao ou subsuperficie, para que nao ocorra o fen6meno de secagem irreversivel, 

associado a forma<;ao de novos compostos organicos em condi<;6es aerobicas. 

HENKLAIN coord. (1994) e DONZELLI et a!. ( s/d ) consideram que os solos 

organicos podem ser utilizados com pr:iticas de manejo intensivas, mas nao discutem os 

impactos associados as pr:iticas e tampouco a necessidade de avalia<;ao da viabilidade 

economica das mesmas. 

Glei Humico 

Sao solos minerais, hidromorticos, mal ou muito mal drenados, constituidos 

basicamente por urn horizonte humico, espesso e escuro, sobre urn horizonte glei, 

acinzentado, podendo ou nao apresentar mosqueamento (HENKLAIN coord., 1994). 

0 mesmo autor considera esses solos de utiliza<;ao restrita, por serem de consistencia 

dura quando secos e muito phistica quando molhados. Em vista disso, apresentam urn 

periodo curto de preparo e de tr:ifego nas lavouras. 
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CURl et a!. (1988) consideram esses solos aptos para cultivo com arroz quando 

apresentam na subsuperficie teores medios a elevados de argila. A corre<;ao quimica do solo 

deve observar os resultados das analises e tambem o aspecto economico. 

As maiores limita<;6es, segundo ALMEIDA et a!. (1983), sao quanto a deficiencia 

de oxigenio (forte a muito forte), a deficiencia de fertilidade (forte, com exce<;6es) e aos 

impedimentos a mecaniza<;iio (forte). A utiliza<;iio agricola desses solos s6 seria possivel 

atraves da ado<;ao de urn sistema avan<;ado de produ<;ao. 

DONZELLI et a!. ( s/d ) fazem suas considera<;6es para as diferentes fei<;6es 

geom6rlicas, as quais abrigam uma ou 

ocorrerem quase sempre pr6ximos a solos Organicos em bacias de decanta<;ao, tambCm 

foram considerados passiveis de utiliza<;ao com a ado<;ao de praticas intensivas de manejo. 

Glei Pouco Humico 

Essa classe de solo e muito semelhante a anterior, da qual difere, principalmente, por 

apresentar melhores condi<;6es de drenagem natural e uma camada superior de acumula<;iio 

de materia orgiinica mais rasa e mais clara. 

Segundo PEREZ F' eta!. (1980), ocorrem em area de topografia plana, mas em urn 

nivellevemente superior ao Glei Humico. 
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As considera'i6es a respeito da utiliza<;iio agricola dos solos Glei Htimico aplicam-se 

tambem ao Glei Pouco Htimico. 

AI uvial 

Siio solos minerais, pouco evolufdos, moderadamente a bern drenados, constitufdos 

por urn horizonte A diferenciado que se assenta sobre camadas estratiticadas sem rela'iiio 

pedogenetica entre si (HENKLAIN coord., 1994). Os solos aluviais siio caracteristicamente 

muito variaveis a pequenas distancias, tanto na horizontal quanto na vertical (CURl et al., 

1988). ALMEIDA et a!. (1983) acrescentam, ainda, que esses solos siio desenvolvidos a 

.:·>;'!!<.' .. ·.• •.. . i':•;p;:Car.: .. ;t;i~r;;d;·e' sedimentos t1uviais niio consoii<kdo~, r~fe~dosa~·Qiiaterri.il'io-Hoi(lceno. 

Tanto CUR! et al. (1988) quanto ALMEIDA et a!. (1983) consideram esses os 

melhores solos da varzea para a utiliza<;iio agricola, considerando a fertilidade natural boa, 

na maioria das vezes. 

DONZELLI et a!. ( s/d ), a respeito da faixa meiindrica, fei<;iio onde ocorrem, 

predominantemente, os solos aluviais, a classificam como inapta para a utiliza<;iio agricola 

por estar sujeita a inunda~i6es anuais, o que ocasiona constantes mudan'ias na area. 

Portanto, consideram que deva ser mantida como reserva ecol6gica. 

HENKLAIN coord. (1994) e o tinico a mencionar que os solos aluviais ocorrem 

norrnalmente nas areas de preserva'iiio perrnanente previstas na legisla<;iio. Entretanto, niio 
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consideram situa'<oes em que a faixa de solos aluvias excede a largura da faixa de 

preserva'<ao prevista no C6digo Florestal. 

Outras classes de solos ocorrem em terra.;os ou niveis mais elevados. Via de regra 

apresentam melhor drenagem e maior desenvolvimento pedogenetico, relativamente aos 

solos anteriormente mendonados. 

Cambissolo 

Caracteristicamente apresentam horizonte B incipiente, o que os distingue dos solos 

aluviais. Ocorrem on de a deposi.;ao de ~~;~~~ p~l~ l~~~~~ii~ i ~af~ ~~~{a'4~e afo~rri~<i~g 

do horizonte B. 

0 aproveitamento agricola dos cambissolos na varzea e possfvel para as mais 

diversas culturas. Podem, no entanto, apresentar limita<;oes quanto a fertilidade e ao excesso 

de umidade, requerendo manejo mais tecnificado (CURl et a!., 1988). 

Segundo DONZELLI et a!. ( s/d ), quando esses solos apresentam textura arenosa 

necessitam de estudos mais detalhados para que se possa definir seu grau de aptidao. 

Em seu trabalho, HENKLAIN coord. (1994) distingue Cambissolo e Cambissolo 

Gleico. Nesse ultimo o horizonte B apresenta evidencia de gleiza.;ao em camadas inferiores. 

Apesar das limita'<oes decorrentes da baixa ferti!idade e elevada satura<;iio com 
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aluminio, sao, segundo esse autor, de born potencial, tanto para pastagens como para 

cultivos anuais, desde que convenientemente corrigidos e adubados. 

Latossolo 0\mbico 

Sao solos de textura media, tambem com alta satura<;ao de alumfnio. Mais 

profundos, revelam maior grau de desenvolvimento, associado a melhores condi<;oes de 

drenagem e pouca inf1uencia de processos deposicionais reccntes. Distinguem-se dos LV 

principalmente por apresentarem alguns minerais facilmente intemperiziiveis na fra<;ao areia. 

A quantidade de minerais primarios no horizonte B e inferior a 3%, nao caracterizando o 

horizonte cambico. 

DONZELLI et a!. ( s/d) encontraram essa classe de solos associada a tres nivcis de 

terra<;os. Consideraram ligeiras as limita<;6es para o uso com cultivos anuais, classitlcando

os como aptos nos dois nfveis de manejo considerados. 

2.5 Legisla<;ao 

0 C6digo Florestal, conforrne instituido a partir da Lei 4771 de 15/09/1965, 

estabelece como areas de preserva<;ao permanente as t1orestas e demais forrnas de vegeta<;ao 

natural situadas ao Iongo dos rios ou de qualquer curso d'agua, em uma faixa marginal cuja 

largura minima seja de 5metros para os rios de menos de 10 metros de largura; igual a 

metade da largura dos cursos que me<;am de 10 a 200 metros de distancia entre as margens; 

de 100 metros para todos os cursos de largura superior a 200metros. 
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Tambem sao contempladas na legisla~o, como de preserva.,;ao permanente, as areas que 

circundam as lagoas, lagos ou reservat6rios d'agua naturais ou artificiais e as nascentes, 

ainda que intermitentes e nos chamados olhos d'agua. A Lei 7803, de 18/07/89, traz 

modifica.,;6es no que diz respeito as larguras das faixas: 30m para os cursos d'agua de menos 

de 10m; 50m para os cursos d'agua que tenham de 10 a 50m de largura; lOOm para os 

cursos d'agua que tenham de 50 a 200m de largura; de 200m para os cursos d'agua que 

tenham de 200 a 600m de largura; 500m para os cursos d'agua que tenham largura superior 

a 600m. Para as areas que circundam lagoas, lagos ou reservat6rios d'agua, naturais ou 

artificiais, e as nascentes, ainda que intermitentes, e nos chamados olhos d'agua, considera

se uma faixa marginal de, no mfnimo, 50 metros. 

Essa modifica.,;ao na legisla.,;ao esta associada a uma maior importancia dada a 

questao ambiental nos ultimos anos e conseqiiente pressiio por parte da sociedade. 

Entretanto, a nao considera.,;ao pela grande diversidade de paisagens associadas aos cursos 

d'agua e uma forte raziio para se trabalhar na reformula.,;ao dessa legisla~o, buscando 

embasii-la em estudos da dinamica dos fatores envolvidos, como geomorfologia, ciclo 

hidrol6gico, ciclagem de nutrientes e diversidade biol6gica. 

0 uso das areas de varzeas esta condicionado a pareceres tecnicos que considerem 

por urn !ado seu potencial agricola e por outro a preserva.,;ao desse ec6tono, tao importante 

do ponto de vista da manuten.,;ao do equilfbrio ambiental. A Resolu.,;ao Conjunta 

SRHSO/SANSMA, de 22/09/93, tendo em vista o que disp6e o Artigo 8° do Decreto 

34663 de 26/02/92, e que disciplina a forma e os requisitos para a explora<;ao das areas de 

varzeas do Estado de Sao Paulo. 
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2.6. Recomposi<;iio da vegeta<;iio 

Diversos fatores determinam a sele<;iio de especies de ocorrencia em mata ciliar.A 

recomposi<;iio dessas matas deve se basear nas caracteristicas fisicas da area como solo, 

hidrologia e topografia DURIGAN & NOGUEIRA (1990). 

As diferen<;as t1oristicas e estruturais da vegeta<;iio ciliar, incluindo a mata de brejo, 

definida por LEITAO F' (1982), estao diretamente relacionadas com urn conjunto de 

fatores que as condicionam, tendo como determinantes, segundo CREST ANA et al.(1993), 

a umidade do solo e do ar, a freqiiencia de alagamentos, a profundidade do len<;ol freatico, a 

fertilidade e estrutura dos solos, as diferen<;as nos perfis topom6rt1cos, o tra<;ado do curso 

d'agua, as mudan<;as do curso dos rios, as caracteristicas geomorfol6gicas e geol6gicas 

locais e as a<;6es antr6picas. 

Segundo CAMARGO eta!. (1971), a topografia das bacias hidrograficas resulta da 

a<;iio mode ladora da paisagem dos rios e cursos d' agua, e e condicionante da forma<;iio de 

solos e da int1uencia das aguas correntes sabre as vegeta<;6es. 

MANTOV ANI (1989), citando trabalhos revisados, afirma que a natureza dos 

aluvioes, a composi<;ao e textura dos solos formados, a!em da profundidade do len<;ol 

freatico,sao fatores responsaveis por varia<;oes e determinantes da presen<;a de t1orestas a 

beira dos cursos t1uviais. 
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SALVADOR (1987) e CATHARINO (1989) associam a seletividade de especies em 

matas ciliares a maior ou menor in11uencia da agua, considerando a profundidade do lem;ol 

freatico e a ocorrencia e dura<;iio das cheias. GIBBS & LEITAO FILHO (1978) e JOL Y 

(1992) tambem atribuem a profundidade do len<;ol freatico papel determinante na 

distribui<;iio de especies ciliares. 

Estudando urn remanescente de mata ciliar em urn rio de vale encaixado, isto e, que 

niio apresenta planicie de inunda<;iio, RODRIGUES (1991) concluiu que o len.;;ol freatico 

nunca atingiu urn nivel restritivo para a ocorrencia de especies t1orestais. No mesmo 

trabalho, foi veriticada estreita correla.;;ao das especies com fatores ectaficos. Mas o autor 

questiona se tais fatores seriam os unicos, ou mesmo os m3is lmporiantes para a sCletividade 

das especies. A ocorrencia de soterramentos peri6dicos da serapilheira, com conseqiiente 

retirada ou soterramento do banco de sementes na faixa imediatamente paralela ao curso 

d' agua, aparece para o autor como fat or de grande in11uencia no recrutamento de individuos 

e, conseqiientemente, na seletividade das especies para ocupa<;iio nessa area. Essa conclusao 

deve ser considerada para a faixa de contato do dique marginal com o leito do rio, em 

extensas planicies de inunda<;iio, onde a dinamica da agua 6 semelhante a descrita pelo autor. 

A composi<;ao da vegeta<;ao riparia e uma mistura de especies tfpicas de ambientes 

t1uviais, tolerantes a inunda<;oes peri6dicas e solos perrnanentemente alagados com especies 

de ecossistemas adjacentes (JOL Y, 1986). 
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Estudos de levantamento t1oristico e avalia<;:ao de pariimetros fitossocio16gicos, 

realizados em remanescentes de matas ciliares, servem como indicador da diversidade das 

especies e sua distribui<;:ao. Entretanto, sua utiliza<;:ao em projetos de recomposi<;:ao ou 

enriquecimento da vegeta\'iio e limitada, quando nao sao apresentadas informa\'6es sobre a 

preferencia por determinada condi<;:iio de satura\'ao hfdrica do solo e a que estidio de 

sucessao esti associada cada especie avaliada. BUDOWSK.I (1965) classifica as especies 

arb6reas tropicais em quatro grupos diferenciados quanto as necessidade de luz solar, 

qualitativa e quantitativamente. Num primeiro grupo, alinham-se as chamadas pionciras, 

especies plenamente heli6filas, de porte medio a medio baixo, de nipido desenvolvimento, 

ciclo de vida curto, cuja dispersao se faz por pissaros e ventos. As secundirias iniciais e 

tardias (segundo e terceiro grup;s) tern caracteristicas int~rmediariasd~ exigenda d~ lui, 

incremento e longevidade, com dispersiio anem6fila. Ji as clfmaces tern Iento 

desenvolvimento, porte elevado quando adultas, sao umbr6filas na fase inicial de 

desenvolvimento, longevas e com sementes pesadas, o que determina dispersiio por 

mamfferos e pissaros gran des. 

0 trabalho de DURIGAN & NOGUEIRA (1990) merece destaque. A partir de 

levantamentos existentes na bibliografia, os autores elaboraram uma listagem com 

informa\'6es com pi etas sobre a ecologia das especies de matas ciliares e encostas. 

BARBOSA & SERRA FILHO (1993) relacionaram dez modelos para a implanta\'iio 

de vegeta\'iio arb6rea. Sao propostas para a distribui<;:iio espacial dos 
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individuos, de aeordo com o seu grupo ecol6gico definido pelo criteria sucessional. Os 

modelos formulados servem para a finalidade de revegeta\(iio ou enriquecimento de 

vegeta\(iio secundiiria. A rela\(iio de propor\(iio entre os diferentes grupos ecol6gicos varia 

em cada proposta, assim como o espa\(amento entre as covas e a forma de implanta\(ao, no 

que se refere a epoca de plantio das especies: plantio simultaneo ou em epocas diferentes. 

Nessa ultima situa\(iiO, 0 plantio das clfmaees e feito ap6s as pioneiras terem atingido eerto 

desenvolvimento. 
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4. MATERIAL E METODOS 

A area estudada corresponde a urn trecho da planicie de inunda<;iio do rio Moji-Gua<;u. 

Abrange parte dos municfpios de Luis Antonio (margem direita), Rinciio e Sao Carlos (margem 

esquerda), situando-se entre as seguintes coordenadas (latitudes e longitudes): 21 °33'40", 

' )z'f&j'fi~o~~ ~ ~7~5o'fro' '; 47"54;5tJ''; c<inrsr!'li€ a FIGURA 1. Neste treeli6 a rio Mo.fi"'gtra~ e 

essencialmente meandrico, descrevendo curvas sinuosas, largas, harmoniosas e semelhantes entre 

si. A extensa planicie e geneticamente ligada, sobretudo, aos depositos t1uviais, apresentando 

grande quantidade de meandros abandonados, alguns ja totahnente cohnatados. 

0 clima, de acordo com a classifica<;ao de Koeppen, e do tipo Cwa, com invemo 

seco (menos de 30 mm), temperatura media do mes mais quente acima de 22°C, e do mes 

mais frio abaixo de l8°C. Baseado na efetividade da precipita<;ao, o clima e classificado 

como Ccw, isto e, subtropical umido, com temperatura media anual entre 18 e 22°C 

(SETZER, 1966). 

As areas adjacentes apresentam relevo colinoso, de baixas declividades. As colinas 

sao amplas, com topos aplainados e vertentes com perfis retilfneos a convexos (IPT, 1981a). 
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Figural. Foto aerea da area estudada, apresentando trecho da planicie do rio Mogi-Guas:u. 
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Considerando a divisiio geomorfologica do Estado de Sao Paulo IPT (198lb ), a area 

estudada situa-se proxima ao contato das Cuestas Basalticas com o Planalto Ocidental Paulista. 

0 rio Moji-Gua<;u tern suas nascentes no domfnio do Planalto Atlantica, percorrendo a 

Depressao Periferica e a zona de Cuestas Basalticas. 

" ,.. 

I - Planalto Athntico 

II- Pro'l.rincia Coste1ra 

III- Depres::::3.o Perifenca 

IV- Cuestas l3as.'Jtv:as 

V- Plan:'Jto Ctcident:'J 

FIGURA 2.Divisiio Geomorfol6gica do Estado de Sao Paulo (IPT, 1981) 

Do ponto de vista geologico, isso significa que a nascente situa-se sabre rochas do 

proterozoico superior do Complexo de Pinhal, compostas por suites granitoides e migmatitos. 

Ainda na unidade geomorfologica do Planalto Atlantico, o rio corta as rochas do Grupo 

Amparo (proterozoico inferior), semelhantes as anteriormente citadas. Na Depressiio 



Periferica, percorre sabre arenitos e lamitos vermelhos da Forma«ao Aquidauana, associada aos 

perfodos Carboniferos e Permiano. A medida em que se aproxima das Cuestas Basalticas, 

ocorrem alternados suites basicas do Cretaceo Inferior e arenitos finos a medias da Forma«iio 

Piramb6ia. 0 substrata rochoso das areas adjacentes ao trecho da planicie de inunda~o 

estudado e composto por arenitos finos a medias da Forma«iio Botucatu, pertencente ao Grupo 

Sao Bento. A grande extensao da planicie e o aspecto ameandrado do rio, na area estudada, 

estao, provavelmente, associados a urn barramento das aguas, mais a jusante desta area, por urn 

dique de basalto ou diabasio, rochas que resistem mais a escava«iio processada pelo rio. 

Na planicie, sedimentos da Forma«iio Holocenica, transportados e depositados pelo rio, 

A vegeta«iio primaria e constituida por cerrado e t1oresta latifoliada semidecidua. 

Atualmente, as forma«6es t1orestais encontram-se restritas ao Iongo do rio, em faixas falhadas. 

0 restante da area da varzea esta ocupado por gramineas. Em areas mais elevadas da margem 

direita, existem plantios de cana e eucalipto. Na margcm esquerda, existem areas cultivadas 

com cana, citros pastagens e pequenas lavouras de subsistencia, como milho e feijao. Existem 

portos de areia em atividade nas margens do rio, e tambem cavas para extra«iio de argila para 

olarias pr6ximas. Essa atividade e a principal consumidora de mao-de-obra na regiao. 

Foram utilizadas tecnicas de fotointerpret~ao para a caracteriza"ao da fisiografia em 

fotografias aereas verticais, escala aproximada 1:25.000 (IBC, 1972). 0 equipamento 6tico 
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utilizado consta de estereosc6pio de bolso marca D.F. Vasconcelos, com lentes de 2,5 vezes de 

aumento e estereosc6pio de espelho Wild ST4, com oculares sobressalentes de 3 aumentos. 

0 modelo topografico do terreno foi obtido a partir de cartas topograficas em escala 

1:10.000 (IGC, 1987). As cartas foram digitalizadas e foi utilizado o software IDRISI 4.1 para 

a interpola<;iio de curvas de nfvel a cada metro. 

Aplicaram-se criterios de rela<;iio solos-paisagem semelhantes aos utilizados por PEREZ 

F0 et al.(1980). Atraves do estudo das fotografias aereas e da topografia da area, elaborou-se o 

da planfcie de inunda<;iio foi baseada em caracteristicas observadas nas fotografias e nos 

resultados das amilises ffsicas e qufmicas, conforme DONZELLI et a!.( s/d ). Foram coletadas 

amostras de solo nas profundidades de 0-20cm e 60-SOcm, em pontos distribufdos 

aleatoriamente nos diferentes nfveis geomorfol6gicos. Esses pontos foram marcados sabre a 

foto aerea e transferidos para a carla topografica, utilizando-se o Kartot1ex, para a obten<;iio de 

suas coordenadas. A localiza<;iio dos pontos de amostragem de solo no campo foi feita com o 

auxflio de urn aparelho GPS. 

Para estimar a varia<;ao do nfvel do rio, foram analisadas series hist6ricas de dados de 

cola e vaziio, coletados em postos do DAEE (posto 4C007) e DNAEE (esta<;iio Ponte 

Guatapara, c6digo 6191200) situados proximos da area, a montante e a jusante, 

respectivamente. 
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A avalia<;ao do potencial agricola se baseou nos graus de limita<;ao para fertilidade, 

riscos de inunda<;ao e af1oramento do len<;ol freatico. Os possfveis impactos ambientais e o nfvel 

de investimentos foram considerados na analise da viabilidade das medidas para a supera.,ao de 

tais limita<>i'ies. 

Para as areas destinadas a recomposi.,ao da mala ciliar, o modelo de distribui.,ao das 

especies no campo a ser usado sera o proposto por Rodrigues et a!. (1987) citado por 

BARBOSA & SERRA F0 (1993), apresentado na FIGURA 3. 

FIGURA 3. Modelo de distribui<>iio das especies vegetais usadas para o ret1orestamento ciliar. 
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4.RESULTADOS E DISCUSSAO 

4.1. Geomorfologia 

As amilises das fotos aereas e cartas topogr:ificas, juntamente com o trabalho de campo, 

permitiram a identifica.;;iio das formas de relevo associadas a planicie de inunda.;;iio, 

idendificadas e definidas segundo os trabalhos de PEREZ F' et al.(l980), DONZELLI et al. 

(s/d) e CHRISTOFOLETTI (1974). 0 resultado 6 apresentado no esbo.;;o geomorfol6gico da 

figura 3. 

Como as margens apresentam-se bastante diferenciadas no aspecto geomorfol6gico, 

optou-se por descrever as formas de relevo presentes em cada uma separadarnente. 

Margem direita: 

a) Vertente: superficie com inclina.;;iio uniforme e declividade entre 6 a 8%. Apresenta 

ravinas esculpidas por pequenos cursos d'agua, alguns intermitentes. A ruptura. da inclina\(iio 

para uma superficie mais plana e vista como o limite da planicie de inunda\(iio 
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b) Bacia de decanta<;iio: depressiio on de o acumulo de agua se faz por inunda.;oes do 

rio, contribui<;iio direta das chuvas e escoamento das aguas da vertente atraves de pequenos 

canais, dependendo da posi.;iio na paisagem. Niio apresenta-se como uma bacia totalmente 

fechada, pois existem pequenos canais que servem como escoadouro para a agua que chega ao 

rio ou meandros abandonados. E uma forma de relevo de bastante expressiio nessa margem, 

sendo limitada pela vertente e, na dire.;iio do canal fluvial, pela faixa meiindrica ou pelo baixo 

terra<;o, quando esse ocorre. No ponto onde o tra.;ado do rio mais se distancia da encosta, a 

bacia de decanta<;iio se alarga, dominando a paisagem da planicie de inunda<;iio. Neste ponto 

apresenta as menores colas, com media de 516m, sofrendo inunda.;oes nos meses chuvosos. 

c) Baixo terra<;o: superficie aplainada e estreita, que se 

decanta.;iio e a faixa meandrica. Niio ocorre em toda a extensiio da planfcie, apresentando cotas 

mais elevadas do que as encontradas nas duas formas adjacentes, com media de 519m. A area 

niio apresenta encharcamento e esta sujeita a inunda<;oes excepcionais, com grande periodo de 

recorrencia. Sua origem esta ligada a dep6sitos t1uviais, relacionados a uma epoca em que o 

tra<;ado e nivel de base do rio eram diferentes das atuais. Aparece na fotografia com uma 

tonalidade mais clara e textura mais grosseira em rela<;iio a forma anterior, gra.;as a melhor 

condi<;iio de drenagem e presen<;a de vegeta<;iio herb:icea -arbustiva. 

d) Cone de deje.;iio: forma de deposi.;iio ligada a urn pequeno curso d'agua que 

transporta sedimentos da vertente. E uma area mais elevada, com cota media de 520m. 0 

processo de carreamento e deposi.;iio do material da encosta se concentra na esta<;iio chuvosa. 

Fora desse perfodo, o curso d'agua escava a area por onde passa dentro do cone, o que 

ocasionou a forma<;iio de uma pequena bacia margeando o canal. A identifica.;iio da presente 



unidade na foto aerea e baseada na forma; na tonalidade bastante clara dos sedimentos arenosos 

depositados; na textura salpicada, dada pela vegeta.;ao com especie arb6reas e arbustivas 

bastante espa.;adas, tipicas de cerrado; e na diferen.;a de nivel para a unidade adjacente (bacia 

de decanta.;ao ). 

e )Faixa meiindrica: trata-se de urn grupamento de fei<;6es geom6rficas diretamente 

associadas as constantes divaga<;6es do rio, conforme definido por DONZELLI et a!.( s/d ). 

Caracteriza-se por microrrelevo ondulado, sulcado pelo escoamento das aguas que extravazam 

o canal t1uvial ap6s as cheias. Apresenta dois niveis, N1 e N2, com diferen<;a de colas entre 1 a 

2 metros. 0 nfvel mais baixo, N1, esta a aproximadamente 1 metro acima do nivel das aguas do 

canal fluvial, considerando a altura media dessas no mes de setembro. Ambos os niveis sofrem 

inunda.;6es . Estiio agrupadas nessa faixa as formas de relevo crescente de meandro, meandros 

e lagoas abandonadas definidas por CHRISTOFOLETTI (1974). A forma "dique mar~orinal", 

descrita pelo autor e tambem associada ao canal fluvial, niio foi identificada na area estudada. A 

cobertura vegetal natural esta relativamente bern preservada, representada por mata em 

diferentes estadios de sucessiio. Nas fotos aereas essa fei<;iio e distinta, principalmente, pela 

presen.;a dessa mata e dos meandros abandonados. 

Margem esquerda: 

a)Vertente: superficie suavemente inclinada, com declividade media de 5%. 

b )Pedimento: na base da vertente foi identificada uma forma que avan<;a na planicie de 

inunda<;iio. Apresenta urn topo relativamente plano, com cota media de 532 metros. No contato 

dessa forma com as superficies adjacentes da planicie de inunda<;iio existe urn declive mais 



34 

acentuado, que vence diferen<;as de nfvel de 5 a 15 metros. Pode-se pensar em duas hip6teses 

para expliear a origem dessa forma. Na primeira, relaciona-se tal forma ao processo de 

deposi<;iio de material transportado da vertente por aguas superficiais ( coluvio ). Esse dep6sito 

sofreu entalhamento por cursos d'agua que drenam a base da vertente. A mesma natureza 

arenosa dos materiais que constituem a vertente e a forma em questiio e urn indicia desse 

processo. Por outro lado, pode tratar-se de urn nfvel de terra<;o fluvial de forma<;iio niio 

recente, anterior ao quatemario. Para conclusiio das hip6teses levantadas, torna-se necessaria a 

realiza<;iio de estudos mais detalhados. 

c) Bacia de decanta<;iio interior: corresponde a uma depressiio formada no pedimento. 

Foram mapeadas duas areas com caracteristicas semelhantes, apresentando nas 

tonalidade escura e textura aveludada. As areas apresentam colas medias de 524 e 529 metros. 

Ambas siio drenadas por pequenos canais que atingem o rio. 

d) Baixo terra.;:o: superficie aplainada, com cola media de 519 metros. E cortado pelo 

curso d'agua que drena uma bacia de decanta<;iio. Esse curso entalhou urn pequeno vale por 

onde escoa e e responsavel pela manuten<;iio de urn maior teor de agua no solo, principalmente 

na esta<;iio chuvosa. A area s6 e atingida por cheias excepcionais do rio, com grande perido de 

recorrencia. Considerando a natureza arenosa dos sedimentos nas camadas amostradas 

( amostra A14 ), pode-se pensar que houve urn recobrimento dos depositos aluvias por material 

transportado desde a vertente. 

e) Bacia de decanta<;iio: outras duas areas depressiomirias foram identificadas mais 

pr6ximas do canal fluvial. Apresentam cotas medias de 515 e 516 metros. Sao atingidas pelas 
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aguas de inunda\(6es mesmo quando estas niio ultrapassam o nfvel mais alto da faixa meiindrica, 

penetrando por pequenos canais que sulcam essa Ultima forma<;iio. 

t) Faixa meiindrica: fisionomicamente muito semelhante em ambas as margens. Nessa 

margem, entretanto, a cobertura vegetal encontra-se bastante degradada em decorrencia da 

explora<;iio da area, principalmente por atividades minerais ( extra<;iio de argila e portos de 

areia ), e tambem por uso agricola. 

4.2.Solos dominantes 

Para cada forma de relevo mapeada, foram caracterizados e, quando passive!, 

identificadas as classes dos solos dominantes, de acordo com os resultados do trabalho de 

campo e das analises granulometrica (tabela 1) e qufmica (tabela 2). 

Na faixa meandrica (amostras AlO, A16, A17, A18, A21 e A24) predominam solos 

aluviais com baixa satura<;iio de bases ( distr6ficos) e alta satura<;iio de alumfnfo (ali cos), 

caracterizados por apresentarem camadas de sedimenta<;iio com texturas contrastantes e 

presen<;a de cascalhos. A camada superficial, mais escura, apresenta espessura e conteudo de 

materia orgiinica variavel, de acordo com a condi\;iio de drenagem e a cobertura vegetal 

existente. A textura, nas profundidades amostradas, e variavel (media, argilosa ou muito 

argilosa ). A condi<;iio de drenagem e boa a moderada. 
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TABELA 1. Amilise quimica dos solos da planicie de inunda<;iio do rio Moji-Gua.;u 

Amostras pH M.O. p K Ca Mg AI H+AI SB T v 
(CaCI2) 

Ponto Profundidade (em) % ug/cm
3 

meq/lOOcm % 
3 

A01 0-20 3.2 16.3 14 0.07 0.3 0.2 2.0 38.6 0.6 39.2 2 

60-80 3.8 1.5 1 0.02 0.1 0.1 0.1 3.1 0.2 3.3 6 

A02 0-20 3.2 21.2 34 0.13 1.0 0.5 38.6 1.6 40.2 4 

60-80 3.6 10.3 4 0.04 0.3 0.1 3.6 25.3 0.4 25.7 2 

A03 0-20 3.6 13.6 23 0.09 0.6 0.1 4.8 22.8 0.8 23.6 3 

60-80 3.8 17.5 27 0.10 0.6 0.1 5.1 18.5 0.8 19.3 4 

A04 0-20 3.9 2.0 3 om 0.2 0.1 1.4 5.8 0.4 6.2 6 

60-80 3.7 0.8 1 0.02 0.1 0.1 0.7 2.2 0.2 2.4 8 

A05 0-20 4.0 4.4 6 0.10 0.1 0.1 2.1 10.9 0.3 11.2 3 

60-80 4.0 1.1 30 0.03 0.3 0.1 0.6 3.4 0.4 3.8 11 

A06 0-20 5.1 1.1 4 0.02 0.6 0.2 0.0 1.2 0.8 2.0 40 

60-80 4.2 0.7 6 0.08 0.4 0.3 0.4 1.6 0.8 2.4 33 

A07 0-20 4.2 23.3 25 0.08 0.4 0.1 5.2 15.0 0.6 15.6 4 

60-80 3.9 4.7 2 0.02 0.1 0.1 1.8 34.7 0.2 34.9 1 

A08 0-20 3.3 21 23 0.11 0.9 0.4 9.8 1.4 11.2 13 

60-80 3.5 4.6 2 0.02 0.1 0.1 2.4 9.8 0.2 10.0 2 

AlO 0-20 4.0 2.0 17 0.04 1.8 0.6 1.9 9.8 2.4 12.2 20 

60-80 4.0 3.5 27 0.08 1.9 0.6 1.9 8.8 2.6 11.4 23 

All 0-20 3.4 19.5 17 0.08 0.1 0.1 7.6 34.7 0.3 35 1 

60-80 3.5 20.1 11 0.06 0.1 0.1 8.6 34.7 0.3 35 1 

A12 0-20 3.6 1.7 6 0.37 0.1 0.1 1.2 4.7 0.6 5.3 11 

60-80 3.6 1.0 2 0.05 0.1 0.1 1.3 3.4 0.3 3.7 8 

A13 0-20 3.5 17.2 18 0.16 0.3 0.3 5.4 31.3 0.8 32.1 2 

60-80 4.2 15.2 23 0.08 0.3 0.1 2.8 13.5 0.5 14.0 4 

A14 0-20 3.5 1.8 4 0.32 0.3 0.2 1.5 5.2 0.8 6.0 13 
60-80 3.8 0.7 1 0.14 0.3 0.2 0.2 1.2 0.6 1.8 33 

A15 0-20 3.9 2.1 14 0.11 1.2 0.4 1.1 7.2 1.7 8.9 19 

60-80 3.7 1.6 15 0.09 0.6 0.3 4.6 20.5 1.0 21.5 5 

A16 0-20 4.1 2.2 13 0.28 2.7 1.0 0.4 5.8 4.0 9.8 44 

60-80 4.5 1.4 lO 0.12 3.0 1.4 0.3 3.8 4.5 8.3 54 

A17 0-20 4.0 2.8 22 0.11 2.0 0.5 3.3 13.5 2.6 16.1 16 

60-80 3.4 1.3 7 0.07 0.8 0.9 3.0 15.0 1.8 16.8 11 

A18 0-20 3.8 3.2 19 0.13 1.0 0.3 4.6 20.5 1.4 21.9 6 

60-80 3.9 2.0 13 0.09 1.8 1.1 2.6 12.1 3.0 15.1 20 

A19 0-20 4.4 2.3 14 0.35 1.0 0.8 0.1 2.8 2.2 5.0 44 

60-80 3.8 0.9 2 0.05 0.1 0.2 0.5 2.8 0.4 3.2 13 

A20 0-20 5.6 1.6 70 0.10 3.5 1.0 0.0 1.2 4.6 5.8 79 

60-80 5.1 1.0 6 0.02 1.8 0.6 0.0 1.2 2.4 3.6 67 

A21 0-20 3.9 2.3 12 0.09 1.6 0.5 1.8 8.8 2.2 11.0 20 

60-80 3.6 0.9 6 0.12 0.4 0.1 1.4 4.7 0.6 5.3 11 

A22 0-20 3.6 5.4 7 0.08 0.3 0.1 3.0 15.0 0.5 15.5 3 

60-80 3.6 2.0 4 0.17 1.0 0.6 1.4 9.8 1.8 11.6 16 

A23 0-20 5.4 3.1 30 0.09 5.4 1.6 0.0 2.0 7.1 9.1 78 

60-80 3.8 0.9 5 0.02 0.4 0.4 0.6 3.1 0.8 3.9 21 

A24 0-20 4.0 3.9 16 0.11 3.8 1.1 0.8 8.8 5.0 13.8 36 

60-80 4.2 1.0 3 0.06 1.6 0.8 0.6 3.8 2.5 6.3 40 

A25 0-20 3.9 3.2 10 0.02 1.7 0.3 0.8 7.2 2.0 9.2 22 

60-80 3.9 1.1 2 0.02 0.1 0.1 0.3 1.8 0.2 2.0 10 
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No baixo terra<;:o encontrado na margem direita, o solo (A4) esta ligado a depositos 

fluviais de sedimento argiloso. Esse solo e distrofico, alico, moderadamente a bern drenado. 

Nao foi possivel a identifica<;:ao da classe do solo apenas com as analises realizadas, sem a 

descri<;:ao do perfil. 

A forma denominada como baixo terra<;:o na margem esquerda apresenta solo com 

camada superficial escura assentada sobre uma camada com mosqueamento na profundidade 60 

- 80cm, revelando drenagem moderada. 0 solo e distrofico e alico (A14). 

Na bacia de decanta<;:ao da margem direita, foram encontrados solos organicos (A2, A3, 

A7 e AS) e glei-humicos ( Al, A5 e A9), ambos arenosos. A identifica<;:aofoi baseada no teor 

de materia organica e espessura da camada superficial, bern como no aspecto gleizado da 

camada subsuperficial. Os solos dessa unidade sao distroficos c alicos. 

Os solos das bacias de decanta<;:ao interiores, encontrados na margem esquerda (All, 

A13 e A25), tern textura media e camada superficial escura e espessa. 0 resultado do teor de 

materia organica permite identificar o solo das amostras All e Al3 como organico e como glei 

pouco humico para o ponto A25, mais proximo da encosta. Todos os solos sao cxtremamente 

alicos e distroticos 

0 resultado da analise granulometrica da amostra A15 pcrmite supor que a bacia de 

decanta<;:ao em questiio sofreu deposi<;:ao de material arenoso da encosta sobre material muito 

argiloso provavelmente resultante de deposito fluvial. 0 solo e distrofico e alico na camada 

superficial, mas a satura<;:ao por alumfnio e baixa na camada subsuperficial. 
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TABELA 2. Amilise granulometrica dos solos da planicie de inunda<;ao do rio Moji-Gua~u 

Amostras Argila Silte Silte Grosso Areia Fina Areia Grossa Areia Total 

Pontos Profundidade(cm) % 

A1 0-20 12 12 71 4 1 5 

60-80 5 1 3 52 39 91 

A2 0-20 15 14 67 3 1 4 

60-80 10 3 20 40 27 67 

A3 0-20 41 11 47 1 0 1 

60-80 34 12 52 2 0 2 

A4 0-20 8 2 6 56 28 84 

60-80 11 2 3 56 28 84 

A5 0-20 3 3 6 49 39 88 

60-80 0 1 4 37 58 95 

A6 0-20 3 0 1 45 51 96 

60-80 7 1 1 49 42 91 

A7 0-20 6 11 76 5 2 7 

60-80 5 1 9 40 45 85 

AS 0-20 10 14 72 3 1 4 

60-80 3 3 10 39 45 84 

A9 0-20 41 4 26 9 20 29 

60-80 9 0 4 28 59 87 

All 0-20 16 14 63 6 1 7 

60-80 24 7 64 4 1 5 

A12 0-20 8 3 1 56 32 88 

60-80 13 1 4 48 34 82 

Al3 0-20 17 11 52 15 5 20 

60-80 18 11 66 4 1 5 

A14 0-20 7 5 8 54 26 80 

60-80 3 7 10 52 28 80 

A15 0-20 26 8 10 28 28 56 

60-80 82 6 9 1 2 3 

A16 0-20 25 12 9 29 25 54 
60-80 29 18 17 35 1 36 

Al7 0-20 63 23 10 2 2 4 

60-80 47 33 15 4 1 5 

A18 0-20 74 16 9 1 0 1 

60-80 74 14 11 1 0 1 

A19 0-20 10 1 2 34 53 87 

60-80 11 1 2 26 60 86 

A20 0-20 9 2 2 51 36 87 

60-80 12 0 4 49 35 84 

A21 0-20 28 18 17 34 3 37 

60-80 11 5 11 72 1 73 

A22 0-20 11 3 12 47 27 74 

60-80 8 3 14 33 42 75 

A23 0-20 14 3 34 9 40 49 

60-80 20 3 52 23 2 25 

A24 0-20 40 21 17 18 4 22 
60-80 27 12 18 43 0 43 

A25 0-20 22 5 24 9 40 49 

60-80 7 1 2 42 48 90 
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A outra bacia de decanta<,;iio da margem esquerda apresenta solo organico de textura 

media, conforme resultados da amostra All., obtendo os piores resultados para essas analises. 

Na forma denominada pedimento, na margem esquerda, o solo foi identificado como 

areia quartzosa, a partir dos resultados das analises das amostras A12, A19 e A20. Os solos 

representados pelas amostras A12 e A19 sao usados como pastagens artificiais, enquanto o 

solo da amostra A20 corresponde a uma area de cultivo de cana. Tais solos sofreram, 

certamente, algum tipo de corre<,;iio como calagem e aduba<,;iio. 

0 solo da amostra A6 foi coletado no cone de deje\(iio. E provavelmente uma areia 

quartzosa hidrom6rfica, considerando a analise granulometrica,o horizonte superficial pouco 

espesso e ainda no aspecto gleizado da camada subsupertlcial. 0 solo e pobre, entretanto se 

comparado com solos adjacentes, o valor encontrado para a satura<,;iio por bases e alto, e ainda 

mais estranho e o valor nulo para a satura<,;iio por aluminio na camada superficial. Uma 

explica\(iio e o dep6sito sobre essa area de sedimentos e insumos arrastados desde a vertente, 

cultivada intensivamente com cana-de-a~rucar, e apresentando sinais de processos erosivos. 

4.3. Potencial agricola 

As formas de relevo apresentadas no esbo<,;o geomorfol6gico foram consideradas como 

unidades para a analise do potencial agricola das terras, da mesma maneira que a realizada por 

DONZELLI eta!.( s/d) 
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As terras da faixa meandrica sao inaptas para qualquer utiliza<;iio agricola. Do ponto de 

vista tecnico, a utiliza<;iio dessas areas envolveria a execw;ao de obras de drenagem e 

conten<;iio de enchentes. Tais obras representam urn alto investimento, o que pode inviabilizar a 

explora<;iio agricola do ponto de vista econi\mico. Ainda sob esse ponto de vista, para corre<;iio 

quimica dos solos utilizariam-se grandes quantidades de insumos, elevando ainda mais o custo 

de produ<;ao. A aplica<;ao de insumos representa urn alto risco de contamina<;iio das aguas do 

rio, em fun<;iio da proximidade do canal e do nivel do len<;ol freatico. Com as obras de 

conten<;iio de enchentes, todo o processo de erosao e sedimenta<;ao nas margens do rio seriam 

alterados. A reprodu<;ao dos peixes nas lagoas marginais, destacada por PITELLI (1984 ), 

tambem ficaria comprometida com a utiliza<;iio agricola dessas terras. Portanto, a vegeta<;ao 

natural que ainda existe na area deve ser prcservada, e onde esta foi devastada deve-se 

promover sua recomposi<;iio. 

A area de baixos terra<;os localizada na margem direita presta-se a utiliza<;iio agricola 

desde que sejam empregados corretivos e fertilizantes. Como existe disponibilidade de agua e o 

solo e argiloso, recomenda-se a implanta<;iio de tabuleiros de arroz inundados. Tal 

recomenda<;iio considera ainda o fato de as planicies de inunda<;ao serem receptoras de 

sementes de plantas invasoras, em fun<;ao de sua posi<;iio na paisagem, conforme CURl et 

al.(1988). A inunda<;iio das areas de cultivo e vista como urn born metodo de controle de 

plantas invasoras em varzeas, uma vez que a aplica<;iio de agrot6xicos pode levar a 

contamina<;ao dos recursos hfdricos. 

Os baixos terra<;os arenosos da margem esquerda tambem podem ser utilizados para 

atividades agricolas, entretanto requerem maiores cuidados. Considerando a textura arenosa e 

"' rt"tric.i\<Cs cletennina<bs nela haixa fertilidade. ocorrencia de nlantas invasoras e risco de 
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inunda<;6es excepcionais, deve-se analisar a rela<;iio custo-beneficio para a escolha do cultivo. 

Nas margens dos pequenos cursos d'agua que drenam essa area deve ser recomposta a mata 

ciliar, de acordo com o C6digo Florestal, em uma faixa de 30 metros para cada margem. 

Os solos formados nas bacias de decanta<;iio apresentam espessa camada organica na 

superficie, assentadas sobre substrato arenoso. 0 acfunulo de materia organica deve-se a 

condi<;iio de encharcamento do solo associada a aflora<;iio do len<;ol freatico ou inunda<;6es 

pelas aguas do rio. A utiliza<;iio agricola desses solos demanda a execu<;iio de drenagem para a 

retirada do excesso de agua. Ap6s drenagem, em condi<;6es aer6bicas, inicia-se o consumo da 

materia organica acumulada, o que resulta na exposi<;iio da camada subsuperficial arenosa. Essa 

camada niio apresenta condi<;6es de sustenta<;iio para uma cultura em termos de viabi!idade 

econ6mica e ecol6gica. As bacias de decanta<;iio devem ser destinadas a recomposi<;iio da mata 

de brejo, denomina<;iio para a forma<;iio composta por especies adaptadas ao encharcamento. 

0 cone de deje<;iio e uma forma receptora de grande volume de sedimentos, 

transportados por aguas superficiais do topo ate a base da vertente, ano ap6s ano. Na base do 

cone, area de contato com a bacia de decanta<;iio, existem muitos olhos d'agua (fontes) e 

cursos intermitentes. A niio utiliza<;iio agricola dessas terras justifica-se, portanto, por sua 

instabilidade e importiincia no ciclo hidrol6gico, uma vez que estiio diretamente ligadas a 

drenagem e infiltra<;ao de aguas superficiais, bern como ao at1oramento do len<;ol freatico. 

As terras do pedimento, em sua maior parte, sao aptas para quaisquer cultivos, com 

limita<;6es de fertilidade. Na borda com as formas de relevo adjacentes, onde a declividade e 

mais acentuada, o risco de erosao e maior, portanto o uso da terra fica restrito para culturas 
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perenes protetoras do solo e a utiliza<;iio de tecnicas de controle de erosii.o, como constru~ii.o 

de terra~os, plantio em nfvel e manuten~ii.o de restos culturais como cobertura do solo. 

4.4. Recomposi~ii.o da mata ciliar 

As areas destinadas a recomposi~ii.o da mata ciliar abrangem, portanto, as terras das 

formas faixa meandrica, bacias de decanta~ii.o e cone de deje~ao. 

Para as mar gens de pequenos c6rregos e escoadouros naturais ( cursos interrnitentes que 

drenam a agua superficial ou sao alimentados pela eleva~ao do len~ol freatico em epocas de 

metros para 

seguindo a determina~ao do C6digo Florestal. 

A area total de preserva~ao, obtida com a presente metodologia, foi de 2.865,37 ha; e 

esta representada na figura 5. 

Empregando-se exclusivamente os criterios do C6digo Florestal, a area de preserva~ao 

obtida, figura 6, totalizou 1.104,40 ha. 

A distribui~ii.o espacial das especies no campo seguira o modelo ja apresentado, baseado 

no car:iter de sucessii.o. A varia~ii.o na condi~ii.o de encharcamento do solo tambem sera 

deterrninante na escolha do grupo de especies a serem utilizadas. 



43 
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Ill Area de preserva9iio 

Ill Area passive! de utiliza9ao agricola 

Figura 5. Potencial agricola das terras do trecho da planicie de inunda9ao do rio Mogi-Gua9U 
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• Rio Moji-Gua~u 

Figura 6. Area de preservayao, de acordo com as faixas estipuladas no C6digo Florestal. 
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A seguinte listagem de especies de mata ciliar em domfnios de cerrado, adaptada de 

DURIGAN & NOGUEIRA (1990) utilizando-se informa<;6es de LORENZI (1992), agrupa as 

especics segundo os criterios de sucessiio e adaptabilidade as condi<;6cs de drenagem do solo. 

GRUPO 1: Especies pioneiras, adaptadas a solos bern drenados. 

NOME 

ClENTiFICO 

Aegiphyla klotzchiana 

Anadenanthera falcata 

Dimorphandra exaltata 

Machaerium acutifolium 

Myrcia tomentosa 

Sclerolobium paniculatum 

Tabebuia aurea 

Vitex polygama 

NOMES 

VULGARES 

caiueira 

angico do cerrado 

cereja-da-terra 

sapuva, jacaranda-do-campo 

cambui -cascudo 

passariUva 

craibeira, ipe-amarelo-do-cerrado 

tarum3.-do-cerrado, maria-preta 

GRUPO 2: Especies secundarias, adaptadas a solos bern drenados. 

NOME 

CIENTiFICO 

Eriotheca candolleana 

Luehea grandiflora 

Machaerium villosum 

Ormosia arborea 

Pterodon pubescens 

NOMES 

VULGARES 

paineira, catuaba 

a~oita-cavalo, ubatinga 

jacarand:i-paulista 

olho-de·cabra 

faveiro, sucupira 



GRUPO 3: Especies climaxes, adaptadas a solos bern drenados. 

NOME 
CIENTIFICO 

Amaioua guianensis 

Esenbeckia febrifuga 

Helietta cuspidata 

Hymenaea stigonocarpa 

Lacistema floribundum 

Myrcia albo-tomentosa 

P outeria australis 

Pouteria torta 

Siparuna guianensis 

NOMES 
VULGARES 

cafC-do-cerrado 

limiiozinho, mamoninha 

amarelinho, cun-cun 

jatoba-do-cerrado 

cambui-cascudo 

guapeva 

guapeva, grao-de-galo 

limiio-bravo 

GRUPO 4: Especies pioneiras, tolerantes a inunda~6es temporarias. 

NOME 
C!ENTIFICO 

Callisthene major 

N ectanda n itidu Ia 

NOMES 
VULGARES 

carvoeira 

GRUPO 5: EspCcies secund3.rias, tolerantes a inundac;6es tempor<irias. 

NOME 
C!ENTIF!CO 

Copaifera langsdorfii 

Pseudobombax grandiflorum 

T abebuia avellanedae 

NOMES 
VULGARES 

oleo-de-copaiba 

embiruc;u, paina-amarela 

ipC-roxo 
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GRUPO 6:Especies climaxes, tolerantes a inunday6es temponirias. 

NOME 
CIENTIFICO 

NOMES 
VULGARES 

Nectanda membranacea spp.cuspidata caneliio-seboso 

Ocotea pulchella canela-do-cerrado, canela-lageana 

Zanthoxylum rhoifolium mamica-de-porca, tembetari 

GRUPO 7: Especies pioneiras, tolerantes a encharcamentos. 

NOME 
CIENTIFICO 

Acrocomia sclerocarpa 

Alchornea triplinervea 

Cecropia glaziovii 

Psidium guayava 

Rapanea ferruginea 

Rapanea guianensis 

Sapium marginatus 

Solanum inaequale 

NOMES 

VULGARES. 

macaiiva, coco-baboso 

tapia-guassU 

embauba 

goiabeira 

capororoca-branca 

capororoca 

mata-olho 

cuivira 

GRUPO 8: Especies secundtirias, tolerantes a encharcamentos. 

NOME 
CIENTIFICO 

Calophyllum brasiliensis 

Protium almecega 

S ya grus romanzoffiana 

Tabebuia umbellata 

Talauma ovata 

Tapirira guianensis 

NOMES 

VULGARES. 

guanandi, jacareiiba 

almacega, amescla 

jeriva. coqueiro-jerivti 

ipi-da-v:irzea 

bagua~u,magn6lia-do-brejo 

peito-de-pombo, tapiriri 
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GRUPO 9: Especies climaxes, tolerantes a encharcamentos. 

NOME 

CIENTlFTCO 

Cedrella odorata 

Geonoma schottiana 

Persea major 

Przmus myrtifolia 

Tabebuia dura 

NOMES 

VULGARES 

cedro-do-brejo 

guari~anga 

canela-do-brejo 

pessegueiro-bravo 

ipe-do-brejo 
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Alem das pniticas rotineiras para a implanta<;iio de urn reflorcstamento ( controle de 

formigas, abertura de covas, corre<;iio do solo etc ... ), para as areas encharcadas e necessaria 

que seja feita uma drenagem superficial, agua. 
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6. CONSIDERA<;OES FINAIS 

A utilizm;ao de fotografias aereas, juntamente com as cartas topograficas, permitiu a 

identifica<;iio das formas de relevo presentes na area estudada. As diferen<;as na paisagem, 

foram relacionadas varia<;6es nas caracteristicas quimicas e fisicas dos solos. 

As planicies de inunda<;iio sao ambientes complexos e variados. A peculiaridade de cada 

area e condicionada pela natureza do material depositado, pelo relevo e, tambem, pelo tra<;ado 

e regime dos rios. 

0 estudo realizado identificou fatores restritivos a utliliza<;iio agricola das terras da 

planicie de inunda<;iio. As indica<;aes sobre a viabilidade dessa atividade foram feitas para cada 

forma de relevo apresentada no esbo<;o geomorfol6gico elaborado. 

Sob o ponto de vista agron6mico, as maiores limita<;6es encontradas foram: baixa 

fertilidade, elevadas acidez e satura<;iio por alumfnio, rna condicao de drenagem e grande 

variabilidade na textura, tanto na horizontal quanto na vertical. 
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A manuten<;iio da qualidade e quantidade dos recursos hfdricos toi o principal objetivo 

na analise dos possfveis impactos ambientais da utiliza<;iio agricola das terras. 

As terras da faixa meiindrica, das bacias de decanta<;iio e do cone de deje<;ao foram 

destinadas, neste estudo, a preserva<;iio da mata ciliar, quando esta estiver bern conservada. 

Para as areas onde a mata ciliar ja toi retirada, recomenda-se sua recomposi<;ao, buscando 

conciliar as inforrna<;6es do meio fisico as caracteristicas ecol6gicas dos grupos de especies 

vegetais. 

Existe carencia na literatura de levantamentos fitoecol6gicos que abordem o grau de 

adaptabilidade das especies ao encharcamento do maior parte 

restringem a t1oristica e a fitossociologia, parametres insuficientes para 0 planejarnento da 

recomposi<;ao de matas ciliares. 

As areas de preserva<;iio encontradas, aplicando-se o C6digo Florestal, foram muito 

menores que as definidas neste trabalho. A presente metodologia devc ser empregada pelos 

tecnicos responsaveis pela elabora<;iio dos pareceres que disciplinam a explora<;iio agricola das 

terras das planicies de inunda<;ao, conforrne disposto na atual legisla<;ao ambiental. 
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