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RESUMO

A flora da Ilha de Santa Catarina é deveras impressionante, tanto pela sua
exuberancia como pela variedade de especies, e, so mesmo quem a pesquisou, pode
aquilatar sua riqueza.

Por mais explorada que seja, sempre nos duá motivos para temas e dentre
eles, o que ora apresentamos.

Procuramos neste trabalho, registrar as caracteristicas da vegetacio existente
na restinga da Ilha de Santa Catarina, oferecendo um quadro geral dos agrupa-
mentos mais importantes, condicionados pelo meio ambiente onde estudamos a
vegetagio que se desenvolve nas areias e zonas de elevado teor salino, procurando
registrar tambem,por estar intimamente ligada, a vegetagio das zonas rochosas e
das lagunas.

Vai exposto como procedemos para levantar as especies existentes, sua abun-
dancia, bem como, seu desenvolvimento, onde podemos constatar a influencia
marinha e do solo arenoso como fator preponderante, desempenhando o clima
papel de menor importfincia.

ABSTRACT

Only one has researched the Island of Santa Catarina with its impressive flora,
as for the exuberance as well as for the variety of species, can evaluate its richness.

In spite of all exploitation, it will always give reason for new topics, and among
them, the one now presented.

We have attempted to register, in this work, all the characteristics of the
existing vegetation in the sand bank of the Island, presenting a complete table of the
most important groups, subjected by the environment where we have studied the
vegetation developping in the sandy plains, and areas with high contents of salt,
also listing, due to its relationship, the vegetation found in rocky areas and the
lagoon.

It is also stated how we have proceeded in the uprising of the existing species,
its abundance as well as its development, where we can see the marine influence
and of the sandy soil as a main factor, being the climate of less impOrtance.
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INTRODUC AO

Constitui a presente, o resultado das pesquisas e estudos efetuados na vege-
tagdo da restinga da llha de Santa Catarina, onde vamos encontrar o limite austral
de diversas especies muito importantes e caracteristicas do litoral atlantic° sul,
caracterizado por urn cfima tropical. A presente pesquisa e o subseqiiente estudo se
baseiam principalmente nas nossas metadicas e meticulosas colegiies botaniu4s,
efetuadas no periodo de abril de 1964 ate abril de 1971 e posteriormente enviadas
aos diferentes especialistas, que se prontificaram a estudar as nossas plantas. Gracas
despretensiosa colaboragdo desta pleiade de botfinicos, foi possiveI um estudo local
e de detalhes, que nos permite dar uma ideia sobre as caracteristicas e sobre a
composigdo da vegetagdo litorair'	 existente na Ilha de Santa Catarina.

Durante,e principalmente depois de concluidas todas as colegOes,nesta firea,e
tendo já obtido a maior parte das detenninagOes das plantas, efetuamos uma serie
de observagOes e levantamento complementares, corn o fito de obter nocifies mais
exatas sobre as caracteristicas e a composigio dos agrupamentos vegetais esta-
belecidos ao longo das praias, dunas, banhados, lagoas e restingas da Ilha de Santa
Catarina. Igualmente verificamos o dinamismo da vegetacao, a fim de podermos
comparar melhor os nossos resultados corn outros estudos efetuados em regiiies
mais setentrionais e mesmo em outras areas do nosso Estado.

0 presente estudo visa,em primeiro lugar, apresentar a caracterb, ;do da vege-
tagdo litorar' lea da Ilha de Santa Catarina, bem como, oferecer urn quadro geral da
composigdo dos agrupamentos mais importantes, de acordo corn os diferentes
"habitats" condicionadores essenciais dos diversos tipos de vegetagio. Assim
estudaremos logo ape's a caracterizagdo da vegetagio estabelecida no litoral, a
vegetagdo estabelecida nas ante-dunas, nas dunas mOveis e semi-fixas, nas dunas
fixas, a vegetagdo de transigdo e de zona rochosa, depois de analisada a vegetacio
da xerossera, partiremos para o estudo da halossera, que consiste na vegetagio
estabelecida em agua salgada e finalmente terminaremos por analisar brevemente
os diferentes agrupamentos dos estagios que P. Raulino Reitz denomina de: etapa
submersa, etapa flutuante, etapa das Ciperaceas, etapa das turfeiras, etapa paludo-
sa, etapa brejosa e etapas subseqiientes (Reitz P.R. 9-1959).
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As longas extensiies de praias existentes na Ilha de Santa Catarina, bem como
a existéncia de dunas bastante desenvolvidas, nos pbssibilitou uma serie de levan-
tamentos, atraves dos quais, se pode verificar, que a vegetagfio da restinga da Ilha,
nao obstante a sua caracterizagfio peculiar, em grandes tragos, corresponde
vegetagfio geral da restinga do Estado de Santa Catarina e do Brasil.

Os dados dos levantamentos reunidos ao longo do litoral de Cacupe, Samba-
qui, Jureré, Canasvieiras, Ponta das Canas, Praia Braba, Ingleses, Aranhas, Mo-
cambique, Barra da Lagoa, Praia Mole, Joaquin, margens da Lagoa da Conceigfio,
Rio Tavares, Campeche, Armagio, Matadeiro, Lagoinha de Leste, Pintano do Sul,
Tapera, Ribeirfio, Tapera da Base Aerea, nos demonstraram a evidencia, que os
agrupamentos vegetativos, embora geralmente compostos por um grande mimero
de especies comuns, apresenta composigib bastante varifivel e distinta nos seus
valores quantitativos em freqiiencia e abundincia, fato que nos chamou a atencio e
nos levou a proceder os levantamentos da composigio da vegetacao, objeto
principal do presente trabalho e no qual queremos apresentar os tipos floristicos
mais marcantes e que ainda dio foram demasiadamente alterados pela nix) destrui-
dora do homem.

Atraves da descrigio dos diferentes tipos vegetativos acima apontados, se
poderi constatar que todo este complexo vegetacional esti profundamente influen-
ciado pelo mar e pelo solo arenoso, tendo as condigizies climiticas apenas valor
secundirio.

0 trabalho esti dividido nos seguintes capitulos:

Cap. 1 — Material e metodos ;
Cap. 2 — 0 meio ambiente ;
Cap. 3 — Descrigio dos agrupamentos vegetais;
Cap. 4 — Dinamismo dos agrupamentos vegetais;
Cap. S — Discussio sobre o desenvolvimento da vegetagao:

ConsideragOes finis.



1- MATERIAL E METODOS

Os trabalhos de pesquisas botfinicas, na Universidade Federal de Santa Cata-
rina, foram idealizados pelo Prof. Ranulpho José de Souza Sobrinho, titular da
disciplina de Boanica, visando dotar a nossa Universidade de elementos onde os
alunos pudessem buscar subsidios para o estudo mais aprimorado da botfil'

Para isto foi organizado urn piano de trabalho, piano este apresentando ao
XVII Congresso de Botfinica realizado em Brasilia, em janeiro de 1966, e publicado
no Boletim insula n9 I, em maio de 1969.

0 piano de trabalho foi calcado nos metodos empregados pelo Herbario
Barbosa Rodrigues e de lá foi trazido um de seus pesquisadores, ou seja, o Prof.
Roberto Miguel Klein.

Posteriormente ainda pelo Prof. Ranulpho, foi idealizado o Horto Botfinico,
que dentro de sua organizacifio entre outras coisas, comporta o Herbfirio da Univer-
sidade Federal de Santa Catarina.

Foi conseguida assim, uma fitoteca que pode ser considerada entre as melho-
res e maiores das existentes nas universidades brasileiras.

Com a contratagfio do Prof. Klein em abril de 1964 tiveram inicio os trabalhos
de pesquisa que comecaram corn o levantamento floristic° da Bha de Santa Catarina.

Para este levantamento, foi percorrida a Ilha em todos os sentidos e apOs as
observagOes necessfirias, constatou-se a grande diversidade de vegetagfio nela
existente, distinguindo-se h primeira vista as formagOes de restinga e da mata
pluvial atlantica, bem como da formagfio de uma mata secundfiria nos mais variados
estagios de desenvolvimento, oriunda do desmatamento continuo e desordenado.

Diante disso resolveu-se demarcar as estagOes de coleta em zonas distintas,
onde mais caracteristicas fossem as formagOes e dividindo-as em tres grupos, ou
seja: formagfio de restinga; formagio .de mata pluvial; fonnagfio do secundfirio.

Foram assim inicialmente demarcadas as seguintes estacties:
a) Restinga:

Tres Pontes (Itacorobi)
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Santo Antonio (Sambaqul)
JurerE
Canasvieiras
Rio Vermelho
Morro das Pedras
Pantano do Sul
Rio Tavares
Mata pluvial:
Rio Vermelho
Saco Grande (Ratones)
Costa da Lagoa
Rio Tavares (Caixa d'igua)
Ribeirio da Ilha
Secundario:
Saco Grande
Santo AntOnio
Cachoeira do Born Jesus
Rio Vermelho
Rio Tavares
Campeche

Posteriormente foram demarcadas novas estagOes, de modo que a Ilha foi
totalmente levantada, estando o material coletado devidamente guardado nas fito-
tecas dos herbfirios FLOR (Herbfirio do Horto Botanico da UFSC) e HBR (Herbi-
rio Barbosa Rodrigues de Itajai).

Mais recentemente foram feitas as observackies e levantamentos dosagrupa-
mentos vegetais existentes em toda a restiga. Neste trabalho fomos sempre
acompanhados e totalmente orientados pelo Prof. Roberto Miguel Klein.

1.1 — MATERIAL

Para a coleta dos vegetais estudados, necessitamos de uma sêrie de objetos que
nos permita colhe-los, transports-los e conservi-los de forma adequada, a fim de
que se possa manused-los em qualquer epoca. Os objetos necessfirios sao os
seguintes:

1.1.1— Mochila ou pasta para coletas

Trata-se de pasta especial feita de couro e pano, corn duas segOes que se unem
pelas faces internas atraves de correias sobrepostas, tendo de um lado os tirantes
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para carregar a pasta nas costas e do outro uma bolsa onde se guardam acessOrios
para a coleta, tais como, fichas de campo, caderno para anotacifies, lapis, plasticos
para pacotes, cordao e outros.

Nas faces internas encontramos duas tiras de pano presas e atravessadas em
cruz, onde é colocado o papel para as coletas e depois se dobram as pontas dos
panos sobre o mesmo, firmando-se corn correias internas prOprias. (Eventualmente
esta pasta pode ser substituida por duas pranchas de compensado, papelio duro,
duratex ou tabuas finas de aproximadamente 30 x 40 cm., e correias, cordeis,
barbantes, etc.).

Dentro da pasta coloca-se o papel para as coletas, devendo este papel ser
permeavel ou absorvente. (Em todas as nossas pesquisas utilizamos jornais velhos
por serem de prego bem mais acessivel do que o papel absorvente comum e resolve
o problema de maneira satisfatOria). As folhas de papel ou jornal sax) dobradas em
forma de livro e na parte interna sib colocados os exemplares dos vegetais colhi-
dos, tendo-se o cuidado de arrumfi-los de modo a que fiquem corn as folhas abertas e
estendidas, bem como as Bares e frutos a mostra.

1.1.2 Facao do mato
Deve-se procurar urn facao de tamanho e peso bons, corn boa tempera para

poder ser bem afiado. Se tivermos um born facio, sera facia abrir carninho por entre
emaranhados de cipOs, arbustos, etc., para se chegar junto ao vegetal que se quer
colher. Tambern serve para abrir picadas dentro da matafacilitando a passagem por
entre a vegetagao mais baixa e espessa.

1.1.3 — Bim5culo

Urn binOculo de born alcance é de major importincia nas coletas. Dentro da
mata, uma arvore corn fibres verdes e mifidas, passa totalmente desapercebida a
olho nu, e so se conseguira ver corn o auxflio do binOculo. Igualmente plantas
epffitas, principalmente as micro orquideas, so se conseguem ver utilizando-se o
binticulo. Corn o auxilio do binOculo tambem podemos observar uma planta
distancia e saber se tern fibres, frutos ou se apenas tern folhas coloridas. Tambem
podemos observar determinadas regiOes,como por exemplo uma extensao de uns
100, 200 ou mais metros, as vezes de dificil acesso, e saber se vale a pena ou nab
percorre-los para coletar alguma planta. Muitas vezes uma planta é identificada em
regiao de dificil penetragao, mas vale entio a pena o trabalho para ir busca-la e neste
caso o binOculo foi de grande serventia.
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1. 1.4 — Lupa de bolso

Na mata bem como na restinga encontramos fibres mimisculas, em inflores-
cincias muito densas, que is vezes irk conseguimos diferencar se ainda se
encontram em botio ou se já esti° desabrochadas. Tambem diflculta ulna anfilise
dos elementos da for. Corn uma lupa que pode variar os aumentos, geralmente de 3
ou mais, se pode analisar a for em seus elementos. Assim poderemos verificar, se
estamos colhendo flores da mesma especie ou de especies diferentes. E comum
encontrar-se na mata, fibres brancas, mifidas e bem parecidas, porem sio diferen-
gadas em quantidade de estames,como por exemplo, uma ser oligostemone e outra
isostémone, e neste caso a lupa nos facilita grandemente esta distingio.

1.1.5 — Sacos e barbantes

Sacos de aniagem, pano grosso ou plastic°, servem para o transporte de
mudas, plantas grossas, plantas carnosas ou suculentas e frutos graados. Com
o barbante amarram-se os sacos ou pacotes.

1.1.6 — Canivete

Usa-se para cortar os raminhos do tamanho necessfirio ou desbastar alguma
coisa superflua nos exemplares coletados.

0 canivete, de preferencia deve ser usado corn uma correntinha prOpria e preso
ao cinto para evitar que se perca. Na mata é comum, durante a preparacio do
material, colocar o canivete no chäo para arrumar a planta na pasta e esquece-lo ou
desaparecer por entre as folhas secas.

1.1.7 — Desplantador

Utili7a-se para arrancar plantas herbficeas em terreno macio, obtendo-se assim
o vegetal sem danificagio e que dificilmente se consegue arrancando-se por puxio.
(Eventualmente a ponta do facio tambem serve, todavia, perde o corte).

1. 1.8 — Picaretinha

Serve para arrancar plantas herbaceas em teffeno duro e compacto ou entre as
pedras. Do mesmo modo que o desplantador, pode ser substituido pelo facio.
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1.1.9 —Foice e machado

Quando se tem necessidade de abrir uma picada mais larga para percorrer pe-
riodicamente determinada estagdo, ou eventualmente derrubar alguma Arvore, ou
ainda marcar algum local.

1.1.10 — Tesoura de podar

Tem a mesma serventia e pode muito bem ser substituida pelo canivete que
mais facil de carregar, pesa menos e ocupa menos lugar. A tesoura a mais apropria-
da para trabalhos internos no herbário, ou no horto.

1.1.11 — Tesoura montada em vara

Serve para cortar ramos altos. Trata-se de tesoura ou podio com adaptartio
para urn cabo que pode ser de madeira, bambu, etc. , cujo comprimento pode variar,
e quanto mais comprido for o cabo mais alto se alcangari os ramos.

Esta tesoura serve muito para ser usada num pomar ou num quintal, pois para
ser carregada nas caminhadas e simplesmente um empecilho.

1.2 — MÈTODOS

Quando vamos coletar plantas para herborizar, devemos procurar faze-lo ern
dias de sol corn os vegetais enxutos, pois nestes dias teremos melhores e maior
floracio. Nos dias nublados muitas flares se tornam pouco perceptiveis, principal-
mente as verdes, e se enxerga a bem pouca distfincia. Nos dias chuvosos alem da
dificuldade de visao teremos as flores danificadas pelas chuvas. As plantas,colhi-
das em dia de chuva, por estarem molhadas e por armazenarem maior quantidade
de seiva, geralmente enegrecem ao serem secadas, tornando-se um material pouco
agradavel de ser observado. Assim sendo, devemos procurar coletar os vegetais o
mais enxuto possivel.

Surge porem o problema das plantas aquaticas, que estarao molhadas, tanto
em dias de chuva como em dias de sol, mais colhidas em dias de sol nao terio suns

fibres danificadas. Ao coletar plantas aquiticas devemos procurar escorre-las o
mais possivel e colocar urn maior ntimero de folhas de papel para que absorvam
melhor a umidade.



CI material coletado podeth ser conservado em pacotes por alguns dias (ate 60).
Para isso é necessario que seja borrifado corn filcool comum e envolto em plasticos,
de modo a que fique totalmente protegido.

o alcool tern a propriedade de auxiliar ña fixacio, conservagfio e secagem das
plantas, todavia algumas delas, principalmente as pteridOfitas, se tomarn urn pouco
enegrecidas corn a adigio" do mesmo.

1.2.1 — &WA° dos exemplares

Toda a planta coletada devera ser a. mais completa possivel. 0 ideal seria
colher os exemplares corn folhas, flores e frutos. Como isto se toma bastante
dificil, sempre que necessfirio, se fara coletas em separado, coletando-se uma vez
corn flores e outra corn frutos.

Geralmente as plantas colhidas corn folhas e fibres sao suficientes para a sua
determinacao , principalmente as já bastante conhecidas, outras porem menos
conhecidas e forgosamente as especies novas, o especialista determinador necessi-
taxi de frutos ou novas coletas que possam confirmar os detalhes e dirirnir qualquer
dfivida.

Algumas plantas, na epoca da floracio, esti° completamente desprovidas de
folhas, entio se fara uma segunda coleta, esta corn folhas e frutos, ou Bares se ainda
houver, assinalando-se o fato de que se trata de vegetal colhido anteriormente.

Das arvores, arbustos e lianas, se colhem ramos de ate 40 cm onde se possarn
ver ramificagOes, folhas, flores e frutos ou folhas e flores, ou ainda folhas e frutos.

Nas plantas herbficeas e subarbustivas, ate 70 cm ou 80 cm (algumas gramineas
ate mais) de altura, se colhe o vegetal inteiro,procurando que apresente todos os
elementos necessirios principalmente raizes, caule, folhas e fibres. Estes vegetais
devem ser desplantados corn o auxilio do material prOprio descrito retro, e nunca
serem arrancados por puxio, a fun de lab se danificar as suas partes subterraneas
onde se podem encontrar, raizes entumecidas, bulbos, tuberculos ou rizomas.

Estes vegetais quando ultrapassarn de 30 a 35 cm, sio dobrados tantas vezes
quantas forem necessarias para que caibam dentro da folha. 0 exemplar nä° deve
ser quebrado e sun dobrado de modo a que permanega inteiro.

Temos tambem o caso dos vegetais diOicos, dos quais teremos necessidade de
coletar exemplares de ambos os sexos em separado, formando cada qual o seu
ninnero, mesmo que os tenhamos encontrado no mesmo momento e a pouca
distancia urn do outro.
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Ainda temos os vegetais monOicos em que o desabrochar das flores masculinas
e femininas se processa corn diferenca de tempo, ou seja, abrem primeiramente as
flores masculinas e posteriormente as femininas ou vice-versa. Deveremos pois
collier exemplares de ambas as floragOes, observando-se corn todos os detalhes
possiveis,o mimero e a data da coleta do outro sexo.

1.2.2 — Molar° herborizado

Nfimero herborizado e o conjunto de exemplares de cada vegetal que cole-
tamos. Quando coletamos urn vegetal, devemos procurar collier 6 exemplares
(exsicatas) de cada. Assim devemos coletar 6 ramilhos, se forem arvores ou lianas,
e 6 plantinhas,se forem ervas. Para o herbfirio FLOR,procuramos coletar,sempre,6
exemplares de cada especie. Isto nos permite termos material suficiente pars
estudo pelo especialista, e pares permutar corn outros herbarios. So nao coletamos
os 6 exemplares, quando o vegetal la° tiver flores ou frutos que permitam perfazer
este total, e neste caso coletamos apenas a quantidade que o vegetal fomecer,
podendo as vezes ser um so, caso em que passara a ser unicata. Estes 6 ou menos
exemplares, receberao urn ficha numerada (ficha de campo), indicando: a) locali-.
dade de coleta, procurando esclarecer o mais detalhadamente possivel o local,
como por exemplo, Pintail° do Sul ao longo da praia — Florianepolis; b) Habitat:
se planicie, dunas, terreno alagadigo, mono, pedras, mata, capoeira, pastagens,
etc.; c) Habito: se arvore, arbusto (em ambos os casos a altura aproximada), liana,
epifito, etc.; d) Cor da flor; e) Cor do fruto; f) Data da colecao; g) Nfimero do
coletor; h) Nome do coletor. Caso haja algum morador da regiao, pars maiores
detalhes, pode-se ainda indagar o nome popular do vegetal colhido e sua utilidade.
0 vegetal assim coletado, ira constituir um niunero do coletor pars o herbaria

0 mimero assim preparado a levado a estufa do herbirio e secado, quando
end() as exsicatas estarao prontas, pars a classificagfio e determinagao.

Classifica-se end() o vegetal ate fanulia e separa-se uma exsicata pars ser
enviada ao especialista que fares a determinagao.

Com os dados da ficha de campo e a classificacio ate familia, prepara-se a ficha
de herbaria estando assim nosso mimero perfeitamente herborizado, aguardando
apenas a determinagao em genero e especie pelo especialista respectivo.



2. — MEIO AMBIENTE

Podemos observar na Ilha de Santa Catarina a predominfincia de uma vege-
tagfio exuberante dos climas quentes, todavia ao lado desta, desenvolvem-se tam-
ban os vegetais de climas temperados e frios. Isto se deve ao fator solo e clima,
sendo que este se apresenta de modo a emprestar an ambiente as formas mais
diversas.

2.1 — Solo

0 solo apresenta uma estrutura de rochas cristalinas entremeadas de lavas,
formando um arcabougo que teria se originado em urn grupo de ilhas. Estas seriam
oriundas do afogamento de ramificagOes litorfineas cristalinas que se ligaram poste-
riormente pela sedimentagfio marinha e por um possivel levantamento da costa.
Apresenta duas cordilheiras montanhosas e alguns morros isolados. Para o lado
fronteirigo ao continente, forma algumas vertentes e planicies, onde encontramos
pequenos mas significativos cursos d'figua como Ratones, Itacorobi, Rio Tavares.
Pelo lado do Atlintico encontramos as lagoas da Conceigio e Peri que sio bastante
consideriveis em relagdo ao tamanho da ilha.

Ao lado de tudo isso encontramos as mais variadas e extensas praias.

Poderiamos pois dizer que a ilha enfeixa as condigOes de urn continente em
miniatura.

2.2 — Clima

As condigifies climiticas, sib as mais variadas possiveis.
A temperatura varia entre os 12? aos 38° se, bem que estas temperaturas

extremas so ocasionalmente ocorrem. Em geral a temperatura media é de 20? a 21?.

0 indice pluviometrico gira em tomo de 1.350,0 mm, o que poderemos consi-
derar como chuvas abundantes, caracterizando-se por uma boa distribuigio e corn
predominfincia no verao.

A agfio dos ventos desempenha papel dos mais importantes no clima local.
Predominarn na ilha os ventos do quadrante NE e N, que tern a major duracao.
Todavia é o vento Sul que detennina as mudangas de temperatura, pois geralmente
é portador de chuvas e correntes frias fazendo corn que haja uma queda brusca na
temperatura, principalmente no inverno.
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3. — DESCRICAO DOS AGRUPAMENTOS VEGETAIS

Os agentes geolOgicos continuamente transformam a superficie dos continentes
e das ilhas, preparando a fisionomia natural das ervas vindouras. Assim,no litoral
arenoso, que predomina na Ilha de Santa Catarina, e sem dfivida o vento o agente de
transfonnagio mais importante.

O efeito mais palpavel do vento por sobre o litoral da Ilha de Santa Catarina,
consiste na movimentacio e transporte das areias, jogadas a praia pelas ondas do
mar.

Em virtude da pouca densidade da atmosfera, os detritos resultantes da des-
truicao mecanica das rochas da nossa plataforma continental, so podem estar em
suspensao no ar e sofrer transporte, quando em movimento. Assim,quando mais
forte for o vento, tanto maiores e mais numerosos seri° os detritos suspensos e
transportados. A areia, de granulagio media, exige um impulso mais forte do que a
poeira finissima das estradas , que se levanta a mais leve aragem.

As areias litorat' teas da Ilha de Santa Catarina apresentam como elemento
preponderante ou quase exclusivo o quartzo. 0 arao impuro, sob a nib selecio-
nadora da agua, se decanta mais e mais, restando por fun os fragmentos de quartzo,
mecfinicamente reduzido a graos de tamanhos varifiveis entre 0,2 — 10,0 mm. De
permeio a estes pequenos fragmentos de quartzo, encontram-se detritos de outros
minerais, dentre os quais convêm citar os feldspatos, as augitas, as homblendas, as
micas, a limonita e a titano-magnetita; podemos acrescentar como materia orgfinica,
carapacas silicosas de algas marinhas, fragmentos calcareos de conchas e equino-
dermas .

Em condicOes de intensidade media, o vento costuma arrastar a areia sobre os
lengOis ja existentes carregando-a em suspensio so na crista dos medanos, onde o
declive do lado oposto facilita um breve transporte aereo. As pequenas nuvens,
amifide observaveis nas duns, que como fumaga branca, se desprendem do alto
das mesmas, sao o efeito deste transporte.

Pestarte, a natureza do transporte da areia se efetua da seguinte forma: o vento
se precipita sobre as areias jogadas a praia pelas ondas do mar, seca-as, vane-as da
faixa da ressaca, empurra-as diante de si, fa-las deslizar sobre a encosta suave das
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acumulagOes já existentes e as refine em monticulos caracteristicos, denominados
dunas, cOmoros ou medanos. Como resultante direto da natureza da areia e do
transporte de arrasto,temos as diferentes fonnas de dunas.

Como fonnas mais freqiientes de dunas na ilha de Santa Catarina, poderemos

observar as seguintes: na estreita faixa litorfinea da Ma de Santa Catarina, onde a
areia conserva a sua mobilidade, predomina sem divida, a forma latitudinal das
dunas, formando extensos diques de areia corn a face comprida paralela ao ocean°,
donde sopra o vento. Combina-se por vezes, corn este tipo, porem em escala
menor, a duna longitudinal. Este tipo é bem freqiiente, sobretudo nas praias de
Jurere, ao none da Ilha de Santa Catarina. As dunas semicirculares sic) raras,
reWingindo-se a ocorrencias bastante esparsas. As linguas de areia, constituidas
por acumulagOes longas, estreitas, relativamente volumosas, altas e ingremes em
uma extretnidade, delgadas, baixas e fracamente inclinadas na outra, aparecem,
tanto em volume e nitmero muito restrito. Na zona de vegetacio psarnOfila, os
marcos ondulatOrios revestem, as mais das vezes, a faixa seca da praia e as encostas
suavemente inclinadas das dunas. Enfim, as dunas fixas, estendem-se dispostas em
urn ou virios renques, kris das areias, em diregio igualmente paralela ao ocean°,
como claramente poderemos observar no litoral leste da Ilha de Santa Catarina,
sobretudo nas localidades de Rio Vermelho, Campeche, Lagoinha de Leste e
Pantano do Sul.

Do exposto se depreende que as areias litorkteas oferecem um substrdto
extremamente desfavorfivel ao desenvolvimento dos agrupamentos vegetais mais
desenvolvidos. Numerosos fatores concorrem para dificultar o estabelecimento
ainda mesmo das especies mais agressivas no combate pela ocupagio do espago.
Para tanto concorre, em primeiro lugar a pobreza extrema da areia quartzosa em
substfincia nutritivas; em segundo lugar a grande permeabilidade quanto a igua; em
terceiro lugar, a porcentagem de sal mantimo, imobilizando grande parte da figua
inftltrada; em quarto lugar, o calor intenso do sol, fazendo evaporar a umidade das
camadas superficiais do solo; em quinto lugar, a violencia do vento, volatilizando a
figua e torturando as panes aereas das plantas; em sexto lugar, a mobilidade das
dunas, soterrando sucessivamente os parcos vegetais, que nelas se tentam fixar.

Diante da existencia desta serie de condigOes adversas, claro esti, que a
vegetagao subsistente, so pode ser a formada por especies corn adaptagOes pecu-
hares, a fun de vencer as adversidades e dificuldades do terreno adverso. Gragas a
estas adaptagOes peculiares da vegetac,fio litorktea do sul do Brasil, observamos
uma constante migragio das plantas por sobre a areia, reduzindo a faixa mOvel a urn
cordao insignificante, resultando numa evidente vitOria da vegetagio por sobre as
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areias, vitOria esta obtida em virtude do miximo de adaptaciies da parte dos
vegetais. Se de um lado, nit) ha &Arida que a vegetagfio domina o nosso litoral
muito mais do que a areia, por outro lado a igualmente indubiavel, que a areia
determina o carater da vegetagdo.

3. 1 — Caracteristicas da vegetagdo litoninea

Antes de entrarmos na descrigfio propriamente dita dos agrupamentos vegetais
mais caracteristicos e expressivos existentes na Ilha de Santa Catarina, queremos
apresentar primeiramente o carater geral da nossa vegetagdo litorat' tea.

Co ntribuem decididamente no carater da vegetagfio do litoral da costa, dois
fatores, fatores estes necessfirios e suficientes para a compreensfio da nossa flora
litothtea da Ilha de Santa Catarina, bem como das demais areas de nosso Estado.
Estes fatores residem nos dois meios vitals de todos os vegetais; primeiro no solo no
qual se fixa o vegetal, encontrando ao mesmo tempo o alimento mineral e a igua
necessaria para a absorgdo destes mesmos minerals, e, segundo, a atmosfera, na
qual expande os seus Orgios e encontra o seu alimento gasoso, incorporado princi-
palmente atraves da mais importante fimgao das plantas, ou seja, a fotossintese,
processo ao qual indiretamente dependem todos os animals superiores.

3.1.1-0 solo

0 solo arenoso do litoral da Ilha de Santa Catarina e em geral profundo e
move!, motivo pelo qual os vegetais que nele se querem estabelecer necessitam de
numerosas e compridas raizes capazes de se fixarem nas camadas mais profundas,
ji estabilizadas h duna, onde as plantas vino encontrar figua e os sais minerals
dissolvidos para a sua absorgfio. Este e o caso de varias especies de gramineas, que
constituem os pioneiros mais avangados destas zonal ecolOgicas especiais. Estas
gramineas quase sempre emitindo longos estolties subterrats teos, procuram re-
vestir toda uma duna por uma rede fixadora, da qua!, de espago em espago, brotam
suas touceiras. Nio raro, a areia chega a enterrar as partes aereas das plantas,
motivo pelo qual algumas possuem a propriedade de desenvolver "andares", isto
6, acompanham no seu crescimento as acumulagOes da areia, procurando sempre
manter livres as suas partes de assimilack e reproducfio. Na Ilha de Santa Catarina
as gramineas, mais expressivas deste tipo sfio a Spartina ciliata, que em certos
locals como em Pfintano do Sul, forma densos agrupamentos, dominando visivel-
mente a fisionomia da vegetaceio das dunas e o Paspalum vaginatum (Grama de
praia) que costuma desenvolver-se nos locals mais fimidos e de ondulacfio menor.
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Alem da profundidade e mobilidade, o solo arenoso, é ainda pobre em subs-
icias nutritivas e por isso nele s6 conseguem medrar as especies pouco exigentes

e de pequeno volume. Novamente esti° nestas condigOes principalmente as
Gramineas e Cipericeas. E precisamente em virtude deste fato que vemos de modo
geral, que as supramencionadas familias apresentam urn regular rulmero de repre-
sentantes e um elevado naimero de individuos no litoral arenoso, fazendo corn que
nao raramente imprima a fitofisionomia da paisagem. Isto podemos observar
principalmente nas dunas mOveis de Pantano do Sul e Lagoinha de Leste,onde a
Spartina ciliata predomina em grandes areas nestas situagOes edfificas.

Outro fator adverso dos solos arenosos das dunas é sem dtivida a falta de agua
ao alcance das raizes e por isso so conseguem desenvolver-se as plantas capazes de
emitir raizes suficientemente compridas para poder assegurar continuamente o
aprovisionamento de figua,desde as camadas sempre Innidas das bases dos cOmo-
ros. Outra vez poderemos observar que as Gramineas tambem neste particular
levam grande vantagem por sobre as demais.

Finalmente, é Obvio, que o solo arenoso em muitos lugares apresente quanti-
dades consideriveis de sal maritimo, completamente inassimilfivel e prejudicial a
quase totalidade das plantas. Em vittude deste fato, nestes lugares, so podem
desenvolver-se plantas capazes de suportar este excesso de cloreto de sOdio,
incorporando-o corn a agua no prOprio organism°. Os raros vegetais deste gènero
pertencem principalmente as Familias das Quenopodificeas e Amaranticeas, mo-
tivo pelo qual arni6de encontramos nas praias bastante 6midas e freqiientemente
varridas pelas ondas do mar, o agrupamento de plantas do Philoxerietum, onde a
Amaranticeas Philoxerus portulacoides var. portulacoides, vulgannente conhe-
cida por Capotiragufi, apresenta vasta e expressiva dispersao na "ante-praia" do
litoral da Ilha de Santa Catarina. Trata-se de planta camosa essencialmente halOfita
e heliOfita, caracteristica e exclusiva das ante-dunas ou ante-praias do litoral cata-
rinense onde nao raro se toma a especie pioneira mais importante, como podemos
observar na praia de Lagoinha de Leste. Ocupa sempre apenas a estreita faixa
arenosa da praia geralmente bastante funida, existente entre a zona das mares e as
dunas, alcangada pelas mares do preamar e continuamente umedecida pelos borri-
fos da agua salgada trazidos pelos ventos que em geral sopram em direciao ao
continente.

Representa, sem d6vida, a especie caracteristica e dominante da vegetagio
herbficea e pioneira da "ante-praia" no fitoral da Ilha de Santa Catarina e no Estado
de Santa Catarina, ate a altura de Laguna, apresentando ao mesmo tempo distribui-
cao continua e sendo geralmente muito pronunciada, nab obstante, já na Ilha,
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Especies dominantes:

Spartina ciliata Brongn — Gramineae
Panicum racemosum (Beauv.) Spr. — Gramineae
Scaevola plumieri (L.) Vahl — Goodeniaceae
Ipomoea pes-caprae (L.) Sweet — Convolvulaceae

Especies caracteristicas e exclusivas

Remiria maritima Aubl. — Cyperaceae
Senecio crassiflorus — (Poir.) DC — Compositae
Oxypetalum parviflorum Fourn. Asclepiadaceae
Polygala cyparissias St. Hil. — Polygalaceae
Cenchrus pauciflorus Benth. — Gramineae
Ipomoea stolonifera (cyrill) Gmel. — Convolvulaceae
Conyza dunensis (Malme) Cabr. — Compositae
Paspalum vaginatum Sw. Gramineae
Stenotaphrum secundatum (Walt.) O. Ktze. Gramineae
Euphorbia hypericifolia L. — Euphorbiaceae
Sophora tomentosa L. — Leguminosae
Philoxerus portulacoides St. Hil. — Amaranthaceae
Hydrocotyle bonariensis Lam. — Umbelliferae
Sporobolus virginicus L. — Gramineae
Petunia littoralis Smith & Downs — Solanaceae
Canavalia obtusifolia (Lam.) DC — Leguminosae
Vigna luteola (Jacq.) Benth. — Leguminosae
Diodia radula (Willd.) Cham. & Schl. — Rubiaceae

3.2.3 — Vegetagdo tipica das dunas fixas

Mais para o interior e atths das dunas mOveis ou semi-fixas, surgem em geral
diversos renques de dunas ja mais estabilizadas, cobertas por uma densa vegetagfio
arbustiva, comumente denominada por vegetagio caracteristica da restinga litora-
nea.

Nestas dunas a areia ja se tornou mais compacta em virtude de ser fonnada em ge-
ral por granulagdo mais fina e apresentar tambam ja um teor maior de argila. Assim as
condiceies ecolOgicas ja diferem sensivelmente das praias, dunas mOveis e semi-
fixas, porque o solo jfi apresenta uma leve camada de humus, proveniente da
decomposigdo das folhas e das plantas mortas. 0 ar em contato com as plantas
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mais Iimido, em virtude da ausencia das grandes superficies diretamente expostas
aos raios do so!, bem como al se efetuar uma constante evaporagio das plantas.

Ndo obstante estas mudangas no habitat ecolOgico, este ambiente é ainda
bastante adverso para o estabelecimento de plantas que possam formar um climax
climatic°. As condigOes edfificas sobretudo, bem como as ambientais, nao permi-
tern o estabelecimento de vegetagio muito desenvolvida. Da mesma forma como
nas dunas mOveis e semi-fixas, tambem ainda aqui vamos encontrar plantas adap-
tadas a urn ambiente adverso. Assim tambem na restinga arbustiva as plantas
apresentam uma economia no que diz respeito principalmente a transpirar,ao esto-
matar. A reducao da superficie laminar das folhas, o limitado nfimero de esteimatos
na face dorsal das folhas, a fina camada-azulada-acinzentada de cern, a abundincia
de p'elos protetores, bem como a superficie brilhante das folhas corificeas da maior
parte das plantas, san caracteristicas evidentes desta adaptagan.

Nas diversas depressiies dos renques de dunas e aonde houver maior acimulo
de humus, podemos encontrar uma vegetagio mais alta, formada por pequenas
arvoretas, dando urn aspecto de agrupamentos mesofiticos e em cujo seio se
encontra urn regular nfimero de especies ciófitas, dentre as quais sobressaem as
Bromeliiceas e Ariceas bem como algumas especies de Piperaceas e Cacticeas,
dando a impressio de vegetagio mais evoluida.

Limitamo-nos aqui apenas a apontar as especies mais comuns nas diversas locali-
dades, uma vez que um estudo mais detalhado dos diferentes agrupamentos, de-
mandaria mais tempo e pessoal tecnico ern fitossociologia, a fun de descrever as
associagiies caracteristicas que se encontram nas diferentes localidades estudadas.

3.2.3.1 — Restinga de Pántano do Sul

A restinga arbustiva na locafidade de Pintail° do Sul é bastante desenvolvida,
apresentando em tragos gerais a seguinte.composigio: na orla da vegetacao arbus-
tiva voltada para a praia podemos observar um cinto de arbustos baixos, formados
pela Campomanesia littoralis, Vitex megapotamica e Guappira opposita,
entremeadas por Epidendrum ellipticum e Stenotaphrum sectutdatum, precedi-
das por vezes por denso agrupamento de Dyckia encholirioides, que por vezes
empresta a este tipo de vegetagio urn facies prOprio e bem caracteristico, princi-
palmente na epoca da floragan, quando as suas longas inflorescencias repletas de
fibres alaranjadas realgam ainda mais a sua abundincia.
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As diversas prospeccOes efetuadas da praia para o interior da restinga arbus-
tiva revelaram acentuadas alteragiies locals, mas sempre formadas pelas mesmas
especies componentes. Tomando a abundancia e a freqiiencia geral das especies
mais importantes aparece o seguinte quadro de especies mais expressivas para a
restinga de Pantano do Sul: como especies mais freqiientes e que muito contribuem
na fitofisionomia temos: Guappira opposita (Maria-mole), sem dirvida a especie
mais comum em toda a area da restinga; segue-se a Clusia criuva (Mangue-de-
formiga), arbusto de folhas espatuladas num verde claro e corikeas, muito contri-
buem para a fitofisionomia destes agrupamentos por seu aspecto fisionOmico
caracteristico, bem como pela sua grande expressao em abundancia; a Gomidesia
palustris (Guamirim-de-folhas-mitidas), forma aqui por vezes agrupamentos muito
densos, sobretudo nas pequenas elevacifies das dunas e onde o solo é mais seco; nas
pequenas depresseies existentes entre os diversos renques de dunas fixas, obser-
vamos a dominfincia de Nectandra megapotamica (Canela-preta ou canela-de-
cheiro), associada‘a Sebastiania Idotzschiana (Branquilho) e a Maba inconstans.
Outras especies arbustivas bastante comuns sao ainda: Eugenia catharinae (Gua-
mirim), Rapanea venosa (Capororoca-da-praia), Erythroxylum cuspidifolium
(Concon), Myrcia rostrata (Guarnirisn-de-folha-fina) e Psidium littorale (Araga-
de-campo). Na parte da vegetagao arbustiva devastada predomina, como alias em
todas as demais dreas,a Vassoura-vermelha (dodanaea viscosa), especie de ampla
dispersao por todas as restingas fortemente alteradas pela intervencao humana.
Nas clareiras existentes de permeio aos densos agrupamentos de arbustos, pode-se
observar freqiientemente densos tufos de Gramineas pertencentes sobretudo a
Andropogon leucostachyus e A. arenarius, onde se intercala a Samambaia Poly-
podium lepidopteris.

3.2.3.2 — Restinga de Lagoinha de Leste

Em virtude de as poucas dunas floras estarem encravadas entre a praia e a
Lagoinha, a restinga arbustiva desta localidade é pouco expressiva. (Foto 5)

Segundo os nossos levantamentos predominam de modo geral as seguintes
especies:

Erythroxylum cuspidifolium (Concon)
Schinus therebinthifolius (Aroeira-vermelha)
Guappira opposita (Maria-mole)
Aeschrion crenata (Pau-amargo)
Maba inconstans (Caqui-da-praia)
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Chrophora tinctoria (Tajuva)
Lythraea brasiliensis (Aroeira-braba)
Tabebuia pulcherrima (Ipe-da-praia)

3.2.3.3 — Restinga do Morro das Pedras

A restinga desta localidade esti situada em terreno quase piano e nio muito
acima do nivel do mar. E decididamente dominada pela Guappira opposita
(Maria-mole), que perfaz cerca de 50 a 70% da abundincia. Como especie compa-
nheiras temos: Eugenia catharinae (Guamirim), Eugenia umbelliflora (Baguagu),
Campomanesia littoralis (Guabiroba-da-praia), Gomidesia palustris (Guami-
rim-de-folha-miiida) e como caracteristica temos a Cactacea, Opuntia vulgaris,
vulgarmente conhecida por Arumbeva que juntamente corn a Vitex megapotamica,
Epidendrum ellipticum e a Graminea, Stenotaphrum secundatum, forma a orla
da vegetacao arbustiva que delimita as dunas fixas e as dunas mOveis.

No solo se pode observar um denso agrupamento da Aracea Philodendrum
cordatum, emprestando ao interior desta vegetagao urn facies preprio.

Como especie menos freqiientes temos: Eugenia uniflora (Pitangueira), Oco-
tea pulchella, Andira sp., e outras.

3.2.3.4 —Restinga dos Ingleses e das Aranhas

Nestas restingas arbustivas predominam acentuadamente as Mirticeas: Euge-
nia catharinae (Guamirim) e a Myrcia multiflora (Cambui), alem de Gomidesia
palustris(Guamirim), Eugenia umbelliflora (Baguagu) e Campomanesia litto-
ralis (Guabiroba-da-praia).

Alen' destas especies mais comuns temos ainda como freqiientes as seguintes:
Cordia verbenacea (Camarinha), Erythroxylum cuspidifolium (Concon), Opun-
tia vulgaris (Arumbeva), Schinus therebinthifolius (Aroeira vermelha) E Ly-
thraea brasiliensis (Aroeira braba). Nos solos ensombrados, encontramos densos
agrupamentos de Philodendron sp.

3.2.3.5 —Restinga de Canasvieiras

A restinga de Canasvieiras situada em solo bastante compacto e bastante
uniforme, raramente atravessada por pequenas depressOes, onde se acumulam as
iguas durante as epocas das chuvas, apresenta um aspecto bastante uniforme em
toda a sua extensfio.
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Quanto a composigio difere 	 sensivelmente das anteriormente descritas,
principalmente em virtude das condigOes peculiares do solo, que em geral a mais

mais compacto e mais uniforme.

Tomando a vegetargio em seu conjunto,ressalta7a primeira vista, a predomi-
nfincia das seguintes especies:

Ocotea pulchefla — Lauraceae (Canela-do-brejo)
Ilex theezans — Aquifoliaceae (Catina, Congonha)
Ilex dumosa — Aquifoliaceae (Canna, Erva-mate-falsa)
Gomidesia palustris — Myrtaceae (Guamirim)
Myrcia multiflora — Myrtaceae (Cambui, Cambuim)
Huberia semiserrata — Melastomataceae (Jacatirao-do-brejo)
Akhomea triplinervia — Euphorbiaceae (Tapid-guagu)
Ternstroemia brasiliensis — Theaceae (Manjuruvoca)

Todas as supramencionadas especies arbustivas sfio muito pouco expressivas
nas demais areas da restinga estudada na Bha de Santa Catarina, ocorrendo geral-
mente de forma muito rara ou pouco expressiva nas demais dunas fixas.

Observamos ainda um regular nemero de outras especies que nos outros
locais, ou estavam completamente ausentes ou representados muito escassamente.
Entre estes arbustos convem citar os seguintes: Myrcia rostrata (Guaramirim-de-fo-
lha-fma), Byrsonima ligustrifolia (Baga-de-pomba), flex brevicuspis (Calma, Cau-
neira), Laplacea semiserrata (Pau-de-santa-rita), Gaylussacia brasiliensis e Pera
glabrata (Racha-ligeiro), alem dum tapete denso de Bromelificeas das especies
Aechmea ornata e Vriesia friburgensis var. paludosa, que ora se encontram no
interior das matinhas litorfineas, ora delimitam nas orlas as pequenas depressiies,
onde vamos encontrar as Aguas estagnadas em epocas das chuvas de verdo.

Alem das especies preferentes apontadas acima, vamos encontrar geralmente
todas as demais especies ja apontadas para as demais localidades, devendo-se notar
contudo que aqui, desempenham papel muito secundfirio, pertencente geralmente
as especies companheiras ou as muito raras.

Tratando-se de condigOes de solos urn tanto diferentes das demais areas
estudadas, procedemos tambem a um levantamento da vegetagio secundaria.
Contrariamente ao que sucede nas dunas fixas, aqui muito esporadicamente apa-
rece a Dodonaea viscosa (vassoura-vermelha), que segundo tudo indica e prefe-
rente de solos bastantes enxutos.
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Estudamos diversas areas aonde a vegetagdo original foi completamente remo-
vida, corn o objetivo de efetuar um zoneamento praiano, constatando que de modo
geral as especies pioneiras do secundirio sdo as seguintes:

Tibouchina urvilleana — Melastomataceae (Orelha-de-onga)
Schizachyrium leucostachyus — Gramineae (Capim-da-praia)
Andropogon bicomis — Gramineae (Rabo-de-burro)
Eriocaulon ligulatum — Eriocaulaceae
Eriocaulon magniflcum — Eriocaulaceae
Pteridium aquilinum — PteridOfita (Samambaia-das-taperas)

Podemos observar que em muitos locais bastante innidos as Eriocaulficeas
acima apontadas formavam colOnias bastante densas e continuas, quase puras,
raramente entremeadas pela Drosera brevifolia — Droseraceae, pequena planta
insetivora existente ao longo de toda a vegetacio korai' lea apresentando folhas
avermelhadas e longos tenticulos muito caracteristicos, que servem para prender
os insetos.

3.2.3.6 —Restinga de Jurere

A praia e a restinga do Jurere est.io continuamente expostas aos ventos do
nordeste e noroeste, fato que se reflete sensivelmente nas pequenas dunas e
sobretudo na vegetagdo arbustiva. 0 motivo de nesta localidade predominarem as
dunas latitudinais, possivelmente se deve ao fato desta praia estar mais exposta a
estes dois tipos predominantes de ventos. (Foto 6)

Nas dunas latitudinais semi-fixas encontramos um pequeno nOmero de espe-
cies arbustivas seletivas, sendo as que realmente imprimem o aspecto fitofisionO-
mico 'sac) as seguintes:

Eugenia uniflora — Myrtaceae (Pitangueira), sem dfivida a mais comum e a
mais importante especie arbustiva destas dunas e que apresenta uma forma especial
nas partes mais expostas aos ventos, seu tronco e seus ramos extremamente
retorcidos se estendem por sobre a areia, formando urn emaranhado denso, por
onde dificilmente se consegue penetrar.

Ocotea pulchella — Lauraceae (Canela-do-brejo), arbusto que sempre acom-
panha a Pitangueira nestas dunas, apresentando geralmente quase a mesma abun-
dancia e freqiiencia.

Campomanesia littoralis (Guabirobinha-da-praia), igualmente muito fre-
qiiente nestas dunas, como alias sucede tambem nas dunas longitudinais, onde nap
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raro esta especie ao lado de Vitex megapotamica (Turumi), desempenha papel
importante na orla da vegetagao arbustiva da restinga.

Eugenia umbelliflora —Myrtaceae (Baguagu, Guaramirim) como Ultima das
especies caracteristicas das dunas latitudinais desta praia,podemos constatar que
este arbusto desempenha aqui urn papel mais importante do que geralmente sucede
nas demais dunas fixas ou semi-fixas, onde esta especie gerahnente é mais rara.

Alem destas especies mais abundantes e caracteristicas, ocorrem nestas dunas
latitudinais mais outros arbustos que já conhecemos através das descrigOes das
restingas de outros locais,o que seria fastidioso repetir aqui. Apenas queremos
lembrar, que a composigio essencial desta restinga nas dunas pioneiras latitudinais
é desempenhada por estas quatro especies, desempenhando as demais, todas em
conjunto, um papel meramente secundfirio e que possivelmente nfio chegam a
perfazer 10% da abundfincia.

Anis das dunas latitudinais podemos observar urn solo arenoso bastante uni-
forme a exemplo do que observamos em Canasvieiras. As observagOes efetuadas
neste local, pareceram indicar contudo, que o solo é menos compacto e mais
enxuto, motivo pelo qual a cobertura difere tambem sensivelmente.

Nos solos quase pianos que se sucedem 'as dunas latitudinais encontramos uma
vegetagdo arbustiva, de modo geral,mais esparsa, entrerneada por vegetagio her-
bficea onde predominam principalmente: $chizachyrium leucostachyus — Gra-
mineae, sem davida a especie mais importante em quase todos os assim denornina-
dos campos litorkieos, formando densas e grandes tougas, que visivelmente carac-
terizam toda a vegetagio. Alem desta Graminea encontramos ainda outras menos
freqiientes que nfio conseguimos detenninar no campo. Por entre as diferentes
especies de Gramineas encontramos amifide diversas especies de. Samambaias do
Gènero Polypodium, Bromelificeas onde sobressai pela sua importancia a Vriesia
burgensis var. paludosa e,I1a0 raro,rastejando por entre estas ervas podemos
observar a Vitex megapotamica (Tarumi), preparando o ambiente para a instala-
gap ulterior dos outros arbustos.

Observando a vegetagdo arbustiva mais afastada das dunas, podemos cons-
tatar que ela é formada por agrupamentos esparsos, entre os quais continuarn a
medrar as especies anteriormente apontadas. Nestes agrupamentos constatamos a
predominfincia da Eugenia catharinea (Guamirim), flex theezans (Congonha),
Guappira opposita (Maria-mole), Myrcia rostrata (Guaramirim-de-folha-fma) e
Gomidesia pal ustris (Guamirim), especies estas que em geral ocorrem tambem
nas dunas semi-fixas ou fixas da major parte das restingas já estuda.das anterior-
mente.
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3.2.3.7 — Restinga do Rio Vermelho

Nas encostas das dunas semi-fixas desta localidade predominam principal-
mente Scl2inus terebinthifolius (Aroeira-vermelha), Lythraea brasiliensis (Aro-
eira-brava ou Pau-de-bugre), Rapanea venosa (Capororocao), Rapanea parvillora
(Capororoca-da-praia) e nas orlas predomina geralmente a Cordia verbenacea
(Camarinha), Guappira opposita (Maria-mole) e algumas especies de Mirtficeas
dentre as quais sobressai em geral a Gomidesia palustris.

Toda a faixa contigua as dunas semi-fixas e fixas é formada por solo arenoso
bastante piano e compacto, onde se podem observar pequenas matinhas bastante
densas, formadas principahnente pelos seguintes arbustos e arvoretas:

As especies predominantes em toda a area sin geralmente as seguintes:

Myrcia multiflora var. glaucescens-Myrtaceae (Cambui), sem divida a arvo-
reta mais importante deste tipo de matinha litorais	 formando cerca de 30 a 50% da
abundancia; segue-se em importincia a Clusia criuva Guttiferae (Mangue-de-
fonniga), que pela sua folhagem verde-clara e suas folhas grandes de forma espatu-
lada muito contribui no aspecto fitofisionOmico desta vegetacio, contrastando
visivelmente com a folhagem das Mirticeas,geralmente verde-escura brilhante; por
fun como codominante encontramos geralmente a Ilex dumosa (Erva-mate, Cafina),
que conjuntamente com as duas precedentes, constitui cerca de 70% da cobertura
superior desta vegetagio. Segundo as nossas observacOes este tipo de matinhas
&oral' leas parecem representar estigios já mais evoluidos da vegetacio litoranea e
onde podemos observar a instalacin de outras especies em geral nfio observadas na
vegetagio das dunas semi-fixas e fixas. Assim, nestas matinhas, encontramos
amifide e Pera glabrata, a Alchomea triplinervia, a Tabebuia pulcherrima,
Eugenia umbelliflora, enquanto por outro lado constatamos a quase completa
auséncia de especies heliefitas como Cordia verbenacea, Eugenia catharinae e
Vitex megapotamica.

Infelizmente toda esta area esti ameagada pela devastagfio, uma vez que pode
ser aproveitada para a agricultura e o reflorestamento do Pinus elliotti; por este
motivo seria de maxima importincia efetuar um levantamento ecolOgico destas
matinhas remanescentes, a fim de melhor compreendermos o seu dinamismo e
transigio para as associagOes da mata pluvial da encosta atlfintica.
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3.2.4 — Vegetagdo tipica dos solos rochosos

Infelizmente em virtude da intensa devastagdo a que estava sujeita a maior
parte deste tipo de vegetacao, nao nos foi possivel efetuar urn nAmero suficiente
de observagOes que nos pudesse dar uma ideia mais exata sobre a variabilidade ou
nao desta vegetagdo arbustiva que cobre os solos rochosos que vao terminar no
mar.

Nos solos rochosos situados na base das encostas, podemos observar densos
agrupamentos de Dycicia encholirioides e Aechmea nudicaulis var cuspidata,
Bromeliaceas rupestre, muito caractensticas ao longo de toda a costa rochosa, nao
so da Ilha de Santa Catarina, como tambem outros locais do Estado de Santa
Catarina. Nas partes esporadicamente ainda atingidas pelos borrifos das ondas
mais fortes vegetam entre as anfractuosidades das rochas a Plumbaginacea Limo-
nium brasiliense (Guaicuru), formando por vezes pequenos agrupamentos e
vegetando ao lado de Stenotaphrum secundatum e Paspalum vaginatum, que
tambern aqui podem ser encontradas corn bastante freqiiencia. Aonde a capa de
solo ja permite o estabelecimento dos primeiros arbustos,observamos a instalagio
de: Rapanea parviflora (Capororoca-da-praia), Clusia criuva (Mangue-de-formi-
ga), Guappira opposita (Maria-mole), Opuntia vulgaris (Arumbeva), Cereus
pervianus, Cordia verbenacea (Camarinha), Nectandra megapotamica (Canela-
de-cheiro, Canela-preta), Rudgea littoralis e outros arbustos menos expressivos.
(Foto 7)

A agressividade de algumas especies a verdadeiramente notivel, assim pode-
mos observar que muitas vezes em cima dos blocos rochosos corn pequena camada
de solo viviam: Dyclria encholirioides, Aechmea nudicaulis var. cuspidata,
philodendrum cordatum e os arbustos tipicamente rupestres: Clusia criuva,
Rapanea parviflora, Opuntia vulgaris, Cereus peruvianus e a especie compa-
nheira Guappira opposita, formando agrupamentos muito tipicos.

Nas encostas rochosas menos ingremes e aonde ja se encontra urn solo mais
profundo e uma capa humosa,a matinha em geral apresenta as seguintes compost-
goes: Campomanesia littoralis, Lythraea brasiliensis, Roupala pallida (Car-
valho-nacional), especie exclusiva da Ilha de Santa Catarina, crescendo sobre solos
rochosos e no alto das encostas das matas, Clusia criuva, Rapanea venosa,
Gbappira opposita, Myrcia rostrata, Sebastiania brasiliensis, Vitex megapo-
tamica, sdo as especies mais comuns.

Defronte ao afloramento das rochas do pico dos morros a composigio e urn
pouco distinta, em virtude, da maior umidade que se encontra no solo: a vegetagio
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das matas nestes locais e preponderantemente formada pela Clusia criuva e
Rapanea venosa que em geral sao as especies dominantes; seguindo-se em impor-
tancia a Roupala pallida, a Guappira opposita, a Alchornea triplinervia var.
janeirensis, Arecastrum romanzoffianum (Gerivfi, Coco-de-cachorro), Tabebuia
pulcherrima (Ipe-amarelo, Ipe-da-praia), e outras.

Por entre este tipo de especies, essencialmente caracteristicas da vegetagao do
litoral rochoso, encontramos ja mais algumas especies caracteristicas da mata
pluvial da encosta atlantica: entre outras convem citar: Inga striata (Ingfi-de-
quatro-quinas), Posoqueria latifolia (Baga-de-macaco), Endlicheria paniculata
(Canela-frade), Chrysophyllum dusenii (Murta), Calyptranthes eugeniopsoides
(Guamirim-branco), Campomanesia reitsii (Guabirobeira), Inga marginata (MO-
feijao), Sorocea bonplandii (Carapicica-de-folha-mitida), Solanum inaequale
(Canemeira), Bactris lindmaniana (Tucum) e outros.

3.2.5 — Composigdo da vegetagdo dos manguezais

Na Ilha de Santa Catarina encontramos grandes areas ocupadas por mangue-
zais, que fazem parte integrante da vegetagao do litoral e que geralmente nao sio
enquadrados na vegetagao tipica de restinga. Nao obstante este fato, queremos
abordar aqui, apenas sucintamente a composicao dos manguezais na Ilha de Santa
Catarina, uma, vez que ja foram objeto de estudo em outro trabalho.

Os manguezais de Rio Ratones, das Tres Pontes, do Saco Grande e sobretudo
do Rio Tavares, apresentam um aspecto fitofisionOrnico muito similar. Esti()
situados nas desembocaduras de pequenos rios que demandam para as Baias do
Norte e do Sul e onde as Aguas apresentam uma profundidade pequena e uma
agitagao das ondas de pouca expressao.

Contrariamente ao que sucede nos manguezais, situados nos trepicos, aqui a
especie dominante a sempre a Siritiba (Avicennia schaueriana) que apresenta nas
suas raizes superficiais um grande nitmero de pneumatedios corn numerosos pneu-
matOforos, que durante a preamar se encontram por sob as Aguas; alem de servir
para o arejamento do sistema radicular destas plantas, consideravelmente, contri-
buindo para o act-mut° do humus e dos detritos em suspensao, trazidos pelos rios.
A Rhizophora mangle (Mangue-vermelho, Mangue-verdadeiro) se encontra nas
pequenas depresseies, formando por vezes pequenos agrupamentos, sem contudo
chegar a ser abundante. Tal fato se deve a dois fatores: primeiro, o clima subtro-
pical na altura da Ilha de Santa Catarina ja a pouco favorfivel ao estabelecimento e
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desenvolvimento pleno das especies tropicais, e, segundo, porque em epocas
anteriores se processou uma intensa exploracAo e extracao do Mangue-verdadeiro
na Ilha,em virtude de suas propriedades comerciais e industrials. Finalmente nos
locals somente alcangados nas mares mais altas ocorrem principalmente a Lagun-
cularia racemosa (Mangue-branco), entremeada por vezes pela Hibiscus tilia-
ceus var. pernanbucensis (Guaxuma), Acrostrichum aureum, Anona glabra,
Juncus acutus var. con glomeratus, Rapanea parviflora e Dalbergia ecastophylla.

Em frente aos agrupamentos arbustivos e arbOreos dos manguezais da Ilha de
Santa Catarina, encontramos uma faixa herbacea densa, formada pelas Gramineas,
Spartina densiflora e S. alterniflora conhecidas vulgarmente no Estado do Parana
por Capim-pratura.

3.2.6 — Vegetagdo das lagoas

Ao longo do litoral da Ilha de Santa Catarina, existem duas lagoas de tamanhos
consideraveis: a da Conceicao e a do Peri; alem destas ainda ha urn grande mimero
de pequenos represamentos de figua nos diversos escoadouros de arroios e regatos
para o mar.

N as lagoas encontramos um pequeno nirmero de especies de plantas aquiticas,
providas de raizes que em geral vio afixar-se no lodo, existente no fundo das
mesmas, outras vezes, nos locals mais profundos se encontram algurnas plantas
flutuantes.

Pelos levantamentos feitos, podemos constatar que nas lagoas da Conceicao e
do Peri, é relativamente parca a vegetagio flutuante, quando comparada corn as
demais lagoas existentes ao longo do litoral catarinense. E sobretudo na Lagoa da
Conceicao, que notamos a falta quase completa desta vegetacao flutuante.

A Lagoa do Peri encravada entre as encostas granitico gnaissicas e o solo
arenoso quatemario do litoral, em virtude de sua configuragao alongado-estreitada
e pouco profunda, oferece um ambiente mais propicio para o estabelecimento que
Reitz aponta para a sua etapa flutuante.

Como especies caracteristicas foram observadas na Lagoa do Peri as seguintes
especies:

A especie mais comum e caracteristica é sem dfivida a Nymphoides indica
(Soldanela-d'figua), que é uma erva aquitica corn rizomas submergidos e tabs
carnosos ascendentes de 10 a 150 cm, ou mais de comprimenth, apresentando
folhas flutuantes, circulares ou largamente ovaladas de base cordada de 10 a 20 cm
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de diametro, de cor verde na face superior e freqiientemente violicea-avermelha-
das na face inferior.

Trata-se de planta cujas raizes estio afixadas no solo lodoso ou arenoso da
lagoa e outros locais brejosos, bem como beira de pequenos cursos d'figua. Apre-
senta caule ascendente pecioliforme parcialmente flutuante, terminando pelas
folhas tambem flutuantes, por vezes cobrem cerca de 20 a 40% da superficie das
Aguas serenas da lagoa, sobretudo na parte dirigida para o oeste, formando assim
agrupamentos muito tipicos, que apresentam por vezes, associagees puras, sobre-
tudo nas partes mais profundas, enquanto nas Aguas mais rasas esta associada corn
Scirpus californicus (Junco), Heliocharis geniculata (Tiririca), Eichornia crassi-
pes (Aguape) e Myriophyllum brasiliense (Pinheirinho d'agua), bem como. a
Fuirena robusta (Pert), que deu nome a lagoa em virtude de sua abundancia,
sobretudo nas margens e principalmente no seu sangradouro.

3.2.7 — Vegetagdo dos banhados

Entendemos aqui por banhados os locais existentes entre os diferentes renques
de dunas e de vegetagao arbustiva de restinga, onde se acumulam as Aguas das
chuvas, bem como, as margens de lagoas que durante as epocas das chuvas esti°
parcial ou totalmente cobertas pelas Aguas.

Reitz em seu trabalho sobre a vegetacao do Moral catarinense enquadra este
tipo de vegetagao dos banhados na etapa das Ciperaceas, uma vez que a maioriadas
plantas pertencentes a esta Famflia costuma desenvolver-se nos banhados e mar-
gens de lagoas. Determinadas especies formam por vezes associagOes quase puras
como sucede na praia de Jurere e na localidade de Rio Tavares, onde a Tiririca
(Cladium mariscus ssp, jamaicensis), forma densos agrupamentos muito ca-
racteristicos, que se tornam indevassaveis, quer por serem suas folhas verda-
deiras facas cortantes, quer por se desenvolverem em Aguas relativaniente pro-
fundas ou no lodo. Suas inflorescéncias emprestam um aspecto caracteristico
associagao, realgando ainda mais a sua densidade. Outras vezes os pirizais sae
dominados pela Tiritica-branca (Scirpus giganteus) que se torna nos banhados e
brejos do Pantano do Sul um dos expoentes fitogeograficos deste tipo de vegetacAo,
em virtude de sua abundancia e densidade realmente notiveis, o mesmo sucedendo
nos banhados existentes nas proximidades do Morro das Pedras. Nos banhados
salgados de Rio Tavares encontramos como especie muito comum o Scirpus marl-
timus var. macrostachys (Tiririca). (Foto 8)

- 41 -





Nas margens do grande banhado de Pantano do Sul podemos observar a
oconincia duma planta bastante curiosa. Trata-se da Equisetum giganteum —
Equisetaceae (Cavalinha, Cola-de-cavalo, Rabo-de-cavalo, Rabo-de-lagarto),
planta de ramos verticilados, folhas muito pequenas, caule aspen) devido as incrus-
tagOes de silica, sendo por isso usada como papel de lixa para limpar instrumentos
metilicos. Na ilha de Santa Catarina apenas ocorre nesta localidade e onde é
bastante rara, ao passo que nos banhados de Palhoga e Paulo Lopes, existentes ao
longo da estrada federal, forma agrupamentos bastante expressivos.

Nos banhados de igua doce, bem como nos brejos e margens das lagoas de
iguas perenes, observamos freqiientemente agrupamentos bastante densos da
Taboa (Typha domingensis), Tiphaceae; sem diivida uma das plantas agressivas
mais comuns nestas condicties edfificas. Em virtude desta sua agressividade pode
ser encontrada ao longo de toda a costa catarinense, formando por vezes associa-
gOes quase puras. Outra Ciperficea muito comum nas depressiks é sem dfivida a
Androtri chum trigynum, que por vexes ocupa totalmente pequenas depressOes
existentes entre duas dunas fbcas; outras vezes pode ser observada ainda
crescendo nas dunas rnOveis e innidas, alastrando-se corn longos estolhos subter-
ras' ieos. Nas pequenas depressoks por vezes esta associada corn Rhynchospora
gigantea var. scaberrima, Lagenocarpus rigidus e Scleria muricata, formando
assim uma densa vegetagio herbficea, que encobre completamente a superficie do
solo ou das figuas, all existentes, durante as epocas das chuvas de verio.

Nos banhados mais raros ou em depressoks existentes entre os renques de
dunas, podemos observar uma vegetagio de transigio que Reitz denominou como
sendo a etapa paludosa e onde se desenvolve uma vegetacdo higrofitica. Este
aspecto que Reitz denomina como etapa paludosa, podemos observar mais mti-
damente na localidade de Canasvieiras. Predominam nestas situagOes topogrfificas
principalmente, Drosera brevifolia, planta corn folhas avermelhadas e insetOfagas,
apresentando notivel inflorescéncia corn flores levemente arroxeadas. Alan da
Drosera sap bastante freqiientes nestes solos fitnidos: Eriocaulon magniflcum, E.
modestum, Leiothrixflavescens, diversas especies de Utricularia e Xyris, alem de
diversas especies de gramineas dos generos Andropogon, Panicum, Paspalum e
as Ciperâceas, especialmente do eerier° Rhynchospora. (Foto 9)

3.2.8 — Vegetagáo de transigao

Nos solos já mais estabilizados formados por antigas baixadas litorfir' leas e corn
aguas mais rasas durantes as epocas das chuvas, aparece uma vegetagio caracteri-
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zada ainda por urn reduzido durum de especies, mas onde jfi vamos encontrar
algumas firvores e urn epifitismo bastante acentuado, alem de algumas lianas.

Neste tipo de vegetagdo de transicao, estudado principalmente em Rio Ver-
melho, constatamos as seguintes especies: Ficus organensis (Figueira-de-folha-
mifida), Coussapoa schottii (Figueira-mata-pau, Figueira-do-brejo), Alchomea
triplinervia var. janeirensis (Tapii-guagu), Byrsonima ligustrifolia (baga-de-
pomba), Rapanea ferruginea (Capororoca), Ocotea pulchefla (Canela-do-brejo),
Pera glabrata (Racha-ligeiro), Guarea verruculosa (Catigud-morcego), Posoque-
ria latifolia (Baga-de-macaco), Psidium littorale (Araci-do-campo), Piper gaudi-
chaudianum (Pau-de-junta) e outros.

Nos troncos e ramos das Arvores e arvoretas encontramos urn grande nOmero
de epifitos, principalmente Bromelificeas, destacando-se a Aechmea nudicaulis
var. cuspidate que forma enormes touceiras nos ramos; alem desta bromeliacea
aparecem freqiientemente diversas especies de Peperomia, Cacticeas e algumas
Orquideas, dentre as quail podemos destacar: Laelia purpurata e Catleya inter-
media. Estas filtimas foram intensamente catadas pelos orquiderfilos e atualmente
apenas sdo encontrados exemplares esporddicos destes belissimos representantes
do litoral catarinense ja ameagados de completa extingdo.

3.2.9 — Mata semi-brejosa das planicies quaternarias

Muitas vezes ainda em contato, quer corn a vegetagdo da hidrosera quer corn a
xerosera da restinga, encontramos alguns nOcleos remanescentes de vegetagio
mais desenvolvia, estabelecida em depressiies de terreno, corn solo que jfi pennite o
estebelecimento dum maior nrimero de arvores.

Nestas condigOes edfificas semi-brejosas, predomina de modogeral Calophyl-
lum brasiliense (Olandi, olandin), arvore de 15 ou mais metros de altura, forman-

do nao raro de 30 a 50% da cobertura superior. Como especies arbOreas compa-
nheiras aparecem principalmente as seguintes: Tapirira guianensii (Cuphiva),
Ficus organensis (Figueira-de-folha-mifida), Coussapoa schottii (Figueira-do-
brejo), Tabebuia umbellata (Ipe-da-varzea), enquanto no estrato medio sao espe-
cialmente freqiientes: Myrcia dichrophylla (Guamirim-de-facho) e Myrcia multi-
flora (Cambui). No estrato dos arbustos chamam a atencio por sua densidade duas
palmeirinhas: a Guaricana (Geonoma schottiana) e o Tucum ou ticum (Bactris
lindmaniana).
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0 solo deste tipo de mata esti coberto por urn denso tapete de Bromeliiceas
onde sobressai pela sua imporW' icia a Nidularitun innocentii var. paxianum,
seguindo-se Nidularium procerum e Canistrum lindeni.

Nos troncos e sobretudo nos ramos dag irvores podemos encontrar um denso
epifitismo representado principalmente por um grande 'limier° de especie das Fa-
milias das Bromeliaceas, Arficeas, Orquidficeas e Pipericeas.



4— DINAMISMO DOS AGRUPAMENTOS VEGETAIS

Pelo exposto no capitulo anterior, ficou bem claro que a vegetacao caracte-
ristica, Id° peculiar, da restinga litoranea da Ilha de Santa Catarina, é uma resultan-
te das diferentes condigOes edfificas especiais, bem como das condigOes climfiticas
locais. Igualmente ficou bem claro que sac) precisamente as condigOes peculiares
de solo, os fatores decisivos nos diferentes agrupamentos vegetais encontrados.

Vimos outrossim no capitulo anterior, que o vento é o agente principal na
transformacao do nosso litoral, transportando continuamente enormes quantida-
des de areia por sobre as nossas praias e dunas, donde resulta uma continua trans-
formagan da paisagem geolOgica.

Devemos logicamente concluir dal, que tambêm a vegetacao estabelecida, esti
sujeita a constantes transformaciies, procurando sempre adaptar-se da melhor
forma possivel a novas condigOes de solo. Desta forma se estabelece uma migragan
de especies que em ecologia vegetal é denominada sere sucessional. A sere
sucessional é constituida por diversos agrupamentos que se sucedem constante-
mente ate atingir o seu climax, que representa o estagio mais equilibrado entre o
solo e o clima regional.

Os pontos de partida destas seres podem ser muito variados,sendo que muitas
vezes, nos continentes partem das rochas e no litoral das dunas arenosas, consti-
tuindo o inicio da xerossera, enquanto a vegetagao que tern seu inicio nas lagoas,
rios, pantanos, brejos, constitui a sucessao dos diferentes estagios dahidrossera.
Ambas as seres sucessionais tendem para o mesmo estagio de equilibrio, que conste
no estabelecimento do climax climatic°, o qual nem sempre pode ser alcanga-
do pela vegetagao, precisamente em virtude das condigiies desfavoraveis do solo.

Observando agora mais detidamente as descrigOes da vegetagao do litoral,
constatamos a existència destas duas sucessionais na restinga da Ilha de Santa
Catarina.

Isto posto, vamos iniciar corn o estudo do dinamismo dos agrupamentos
vegetais estabelecidos nas diferentes fases de sucessao da xerossera.
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Vimos inicialmente, quando tratamos da vegetagan estabelecida nas ante-
dunas, que as condigôes sio tais, que apenas permitem o estabelecimento de
plantas com adaptaciks especiais, motivo pelo qual as plantas aqui
estabelecidas pertencem a um pequeno grupo, onde predominam as Gramineas,
Chenopodikeas e Portulaciceas.

Nas dunas semi-fixas alem das especies constantes nas ante-dunas, notamos
o aparecimento de diversas outras, dentre as quais sao de maior expressfio as Gra-
mineas ao lado de Scaevola plumieri Goodeniaceae, Dalbergia ecastophylla,
Leguminosae, Ipomea stolonifera, I. pes-caprae Convolvulaceae e outras, como
vimos, quando efetuamos a descrigio deste tipo de vegetacio herbkea.

Nas dunas fixas podemos notar o estabelecimento da vegetkin arbustiva,
formada principalmente por urn pequeno minter° de Mirticeas e outros arbustos,
de folhas geralmente duras e verde-brilhantes, a fim de resistirem ao vento, bem
como refletirem parcialmente os raios solares incidentes.

X proporgao que vamos nos afastando do litoral sentimos uma continua altera-
gdo na composigdo da vegetack, que cada vez mais adquire o aspceto de mata do
tipo climax da encosta atlantica de Santa Catarina. Tal fato se deve as constantes e
continuas modifickOes processadas no solo, em virtude do actimulo cada vez
maior de detritos vegetais e materia organica que permitem a instalacifies de muitos
tnicroorganismos que yd.° paulatinamente tornando o solo mais fertil e mais arejado
para o estabelecimento das especies mais exigentes do climax climatic° da formacao
da mata atlaritica sul brasileira, na qual podemos encontrar o climax climatic° que
sem dtivida representa o estagio final desta vegetkdo.

Infelizmente a maior parte destas matas, estabelecidas nos solos quaternarios e
que foram se originando atraves do sucessivo recuo do litoral, foram quase total-
mente, derrubadas, para darem lugar a instalkao da agricultura da Ilha de Santa
Catarina.

Da mesma forma a vegetkäo herbficea e arbustiva, estabelecida sobre solo
rochoso, se encontra em lentos estagios de sucessio; assim,nas rochas quase nuas
ocupadas pelas Bromelikeas dos generos Dyckia e Aechmea, das Arkeas do
género Philodendron, bem como outras especies rupestres, preparam o ambiente
para o estabelecimento dos arbustos, atraves da decomposick das rochas e o cons-
tante actimulo de materia organica. Assim a que depois de vfirios seculos de
constante atividade quimica e biolOgica, notamos que em certos solos rochosos ja se
encontram matas costeiras, bastante ricas em especies,e rnas quais,vamos encontrar
muitas especies caracteristicas da vegetkan climax; trata-se em geral de especies
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companheiras e que mais facilmente se adaptam à mais variadas condigees aid&
cas. Corn o sucessivo aumento da profundidade do solo e a diversificagao da fauna
do subsolo, é possivel que corn o correr dos tempos se instale urn tipo de bosque
climatico; sobretudo quarrel° se trata de encostas nao por demais ingremes.

Vimos que a proporgio que os solos Va.° se tomando cada vez mais adequados
para a instalaga° duma vegetagfio mais exuberante, as especies pioneiras sio
sucessivamente substituidas por outras de condigiies mais mesofiticas e que melhor
possam corresponder ao clima regional.

Analisamos assim a sere sucessional daXerossera e vimos que é realmente
impressionante a atividade do meio ambiente e das plantas, na conquista do espago
para o seu estabelecimento, procurando sempre a encontrar-se corn urn estagio de
equilibrio dinfimico, que corresponde da melhor forma possivel entre as influencias
clima e solo.

Analisando agora a sere sucessional pelahidrossera,observaremos que tam-
bem aqui se processa uma luta titanica para se chegar ao climax climatico.

A vegetagdo flutuante das lagoas rasas e dos brejos, corn seu sistema radicular,
em geral bastante desenvolvido, mantem em suspensio e retem grandes quantidades
de granulos de areia e limo, fazendo corn que continuamente aumente a camada de
limo do fundo. Esta atividade processando-se durante seculos ou milenios, acaba
por diminuir ou mesmo soterrar por completo a superficie das figuas,fazendo corn
que agora as plantas submersas de folhas flutuantes como Nymphoides indica,
Eichornea crassipes, Scirpus californicus, Myriophyllum brasiliense, sejam
substituidas pela etapa das Ciperficeas, onde irão dominar a Tiririca (Cladium
mariscus ssp. jamaicensis) ou a Tiririca-branca (Scirpus giganteus) e outras
Ciperaceas que apontamos no capitulo anterior. Assim podemos considerar o
grande "pantano" atualmente ocupado pelas Cipericeas em Par' nano do Sul, como
um possivel atulhamento de uma lagoa interna, quer pelas plantas aquaticas quer
em parte pelas finas areias trazidas pelo vento.

Esta vegetagdo das Ciperâceas por sua vez, corn o passar do tempo e corn o
sucessivo acrimulo de mais materia orgfirrica, permitira a instalagio da etapa de
transigdo, onde verificamos a instalagao de arbustos higrOfitos nestes locals semi-
brejosos, como claramente ainda se pode verificar na periferia do grande "pfintano"
da localidade do Ivantano do Sul, bem como na localidade de Jurere.

Assim sucede que corn as continuas modificagOes edfificas e o constante
aumento da micro-fauna do solo, se estabelecem as caracteristicas matinhas das
planicies irmidas do quatemario e onde observamos a dominancia do Olandi
(Calophyllum brasiliense), Tabebuia umbellata (Ipé-da-varzea), Tapirira
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guianensis (Cupitiva) e Coussapoa schotti (Figueira-do-brejo) no estrato das
arvores; da Myrcia dichrophylla (Guamirim-de-facho) e Myrcia multiflora (Cam-
bui) no estrato das arvoretas, que preparam o terreno pars o estabelecimento das
plantas mesofiticas.

Quando todas as arvores altar tiverem alcangado seu pleno desenvolvimento,
se verifica que nfio ha mais uma regeneragdo das mesmas nestas matas, pelo que
necessariamente serao substituidas por outras.

Infelizmente nio encontramos um estagio mais evoluido destas matas, porque
tambem ja foram dando lugar aos campos de cultura, e assim, tido podemos analisar
os estagios subseqiientes de desenvolvimento deste tipo de matas na Ilha de Santa
Catarina. Nfio obstante, observamos vastas areas de matas similares a este tipo
encontrado na Ilha de Santa Catarina, nas localidades de Varzea do Macario e nas
proximidades de Tijucas, e podemos constatar que as matas semi-brejosas domi-
nadas pelas especies anteriormente citadas, sao progressivamente invadidas pelas
seguintes especies tipicas das matas das encostas da mata pluvial da encosta
atlfintica do sul do Brasil:

Amcastrum romanzoffianum — Palmae (Gerivd)
Inga striata — Leguminosae (Inga-de-quatro-quinas)
Ficus gomelleira — Moraceae (Figueira-branca)
Laplacea fruticosa — Theaceae (Pau-santa-rita)
Ocotea tristis — Lauraceae (Canela-do-brejo)
Nectandra rigida — Lauraceae (Canela-garuva)
Pouteria venosa — Sapotaceae (Guaci-de-leite)
Matayba guianensis — Sapindaceae (Camboatd)

No estrato medio as especies mais comuns encontradas em nossos levanta-
mentos e observagOes foram as seguintes: Calyptranthes lucida var. lucida (Gua-
mirim-ferro), C. lucida var. polyantha (Guamirim-ferro), Blepharocalyx apiculatus
(Aragâ-peludo), Guappira opposita (Maria-mole), Pisonia ambigua (Maria-facei-
ra), Ilex pseudobuxus (Catina),Andira anthelminthica (Angelim, Pau-angelim), e
Alchomea triplinervia var. janeirensis (Tapia-guagu).

Nos agrupamentos mais evoluidos do quaternario, situados nas planicies pro-
ximas a Itapema, podemos constatar tambem a presenca de Euterpe edulis (Palmi-
teiro, Kara, Jugara), Myrcia dichrophylla (Guamirim-de-facho), a maioria dos
quais em fase de instalagio, em virtude de a maior parte dos individuos se
encontrarem em estado jovem .

A maior parte das especies supramencionadas faz parte das especies caracte-
risticas ou companheiras das florestas mais desenvolvidas da mata pluvial atlantica
sul brasileira.
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5— DISCUSSA0 SOBRE 0 DESENVOLVIMENTO DA VEGETACAO

Acabamos de estudar a vegetagao da restinga, não so sob o aspecto de sua
caracteristica e da composigao dos agrupamentos mais importantes, como tambem
efetuamos ainda uma rapida observagdo sobre os seus aspectos dinamicos e suces-
sionais mais expressivos.

Sendo a vegetagao uma resultante sensivel das condiglies climaticas influencia-
das pelas formas do relevo e das condigOes edificas é lOgico concluir que a
vegetagdo litorãnea, em virtude das condigOes limitantes do solo, nao possa apre-
sentar uma vegetagao que realmente possa corresponder ao tipo climatic° regio-
nal.

Quando estudamos as caracteristicas da vegetagao, verificamos que as condigOes
edaficas sao muito adversas, fazendo corn que somente especies peculiares e corn
grandes adaptagOes sejam as que realmente conseguem sobreviver neste ambiente.
Verificamos assim que as especies para conseguirem medrar na restinga, sobretudo
na parte das dunas mOveis e semi-fixas devem apresentar as seguintes caracteris-
ticas morfolOgicas: porte reduzido ou rasteiro, sistema radicular profundo para
conseguir chegar ate ao lengol &vatic°, folhas reduzidas, revestidas por uma leve
camada de cera, pequeno namero de estOmatos na face dorsal das folhas pilosas,
limbo em geral de consistencia coriacea ou cartficea para melhor resistirem a
dilaceragdo e brilhantes, a fim de reverberarem parcialmente os raios solares por
vezes demasiadamente intensos. Vimos ainda que as areias migratOrias apresentam
uma faixa muito intensa de competéncia para as diferentes especies e onde somente
prevalecem principalmente especies de Gramineas e Mirtaceas, em virtude de
preencherem os requisitos necessarios para estas adaptagOes peculiares. Assim as
Gramineas predominam nas dunas semi-fixas mais prOximas a praia, enquanto as
Mirtâceas nas encostas das dunas ja mais estabilizadas.

Pela descried() dos diferentes agrupamentos vegetais igualmente ficou evidente
o fato de que, embora haja uma variabilidade elevada na composigao dos agrupa-
mentos , esta variabilidade é antes de tudo uma resultante da variaedo em abundari-
cia e freqiiencia das especies, do que na participagao de especies componentes em
cada agrupamento distinto. Assim,se fizer urn quadro das especies componentes,
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de pronto, se poderd constatar que a relativamente pequeno o nfimero de especies
que realmente desempenha papel relevante nos diferentes agrupamentos, sobretudo
se restringirmos as nossas atengôes para a restinga arbustiva.

Comparando as especies que ocorrem na restinga litorinea corn as que
ocorrem na formagdo da floresta atlà.'ntica sul brasileira,verificaremos que a maior
parte das especies que ocorrem na vegetagao litorfinea sao especies caracteristicas
e exclusivas deste tipo de vegetagdo.

A vegetagdo da restinga apresenta duas seres sucessionais distintas: a hidrossera
e a xerossera, ambas representadas por urn grande mimero de seres sucessionais,
onde podemos observar a constante competencia e substituicao das especies, de
acordo corn as sucessivas mudangas ed6ficas locais.

Pelo exposto, chegamos 'a conclusdo que as especies caracteristicas das dunas
mOveis, semi-fixas, sao essencialmente especies pioneiras e que desaparecem nos
estagios subseqiientes; da mesma forma na hidrossera as especies flutuantes e as dos
brejos, vao sendo paulatinamente substituidas pelas especies higrOfitas de porte
arbustivo, para finalmente se chegar a formar um estagio de transigio para os agru-
pamentos da mata pluvial.
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CONSIDERACOES FINAIS

Os estudos de detalhes desempenhados ao longo do litoral de Santa Catarina
tiveram como resultado imediato o conhecimento da composicao e das caracteris-
ticas desta vegetagdo nesta area.

Ficou evidenciado, que em tracos gerais, a vegetagao existente na Ilha de
Santa Catarina, é muito semelhante a que existe ao longo do litoral catarinense ate
esta altura, bem como ainda é bastante semelhante, a vegetagdo litorfinea, que se
estende ate o Estado do Rio de Janeiro.

Tambem ficou claro que existem pequenas nuangas locais muito caracteris-
ticas, como sejarn por exemplo a predominancia de Sirifiba (Avicennia schaueriana)
nos manguezais, em vez do Mangue-verdadeiro, como sucede nos trOpicos; a
predominancia acentuada de certas Mirtâceas nas dunas fixas, como por exemplo:
Myrcia multiflora, Gomidesia palustris e Eugenia umbelliflora, a descontinui-
dade do Philoxerietum, possivelmente em virtude da alta latitude; descontinuidade
da ocorrencia de Scaevola plumieri que somente nas dunas de Pantano do Sul e
Lagoinha de Leste, assume importancia realmente expressiva; finalmente,para nao
sermos prolixos,ocorrencias de especies endémicas muito expressivas, como por
exemplo: Campomanesia littoralis, Eugenia catharinae, Petunia littoralis e
outras, apenas conhecidas do litoral sul.

Finafizando podemos afirmar que a vegetagao da restinga da Ilha de Santa
Catarina, assim como a da restinga do Estado de Santa Catarina e do litoral brasileiro
ate o Rio de Janeiro, representa uma vegetagao essencialmente edfifica, de adapta-
gao muito peculiar, e que se encontra em constantes estagios de desequilibrio e de
sucessao, tendentes ao climax climatic° regional, o qual porem ndo chega a ser
alcangado, em virtude da pobreza do solo e das condicaes peculiares do mesmo.

Resumindo, podemos estabelecer que a restinga representa uma vegetagfio
tipica, ocupando uma faixa relativamente estreita, sob a influéncia direta ou indi-
reta do mar e onde predomina o fator solo, compreendendo dois tipos distintos:
vegetagdo das praias e vegetagdo das dunas. A vegetagdo das praias compreen-
dendo as ante-dunas, apresenta uma vegetagao rasteira e rala que se vai adensando
para as dunas. A segunda, tipo das dunas, apresenta a predominfincia de vegetagao
lenhosa de pequeno porte, com a dominancia das Mirtaceas, caracterizada pela
grande uniformidade fitofisionemica e densidade.

Economicamente, alem do Mangue-vermelho (Rizophora mangle) nao foram
encontradas especies botarHicas de valor significativo.
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