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INTRODUÇÃO

A Mata Atlântica é um dos ecossistemas tropicais em es-
tado mais cŕıtico de degradação em todo mundo. Atual-
mente, a maioria de seus remanescentes está representada
apenas por fragmentos de formação florestal secundária. Os
poucos núcleos que ainda podem ser caracterizados como
florestas primárias se concentram em regiões de maior al-
titude e de dif́ıcil acesso (7). No estado de Santa Cata-
rina este ecossistema foi muito alterado com a conversão
de área para a agricultura e, nos locais onde esta atividade
foi abandonada, surgiram formações secundária originando
uma paisagem constitúıda por um mosaico de vegetação em
diferentes estágios sucessionais (9). A sucessão secundária é
caracterizada pelo processo de recuperação de uma área flo-
restal após uma perturbação de origem antrópica ou natural
(1).

A correta definição do estágio sucessional de uma comu-
nidade arbórea tem implicações em diferentes campos das
atividades florestais. Com o objetivo de orientar quanto aos
estágios sucessionais, a resolução CONAMA (2), estabele-
ceu como parâmetros básicos para análise dos estágios suces-
sionais da Mata Atlântica e caracterização da fisionomia: es-
tratos predominantes, distribuição diamétrica e altura; ex-
istência, diversidade e quantidade de eṕıfitas e trepadeiras;
presença, ausência e quantidade de serrapilheira e diversi-
dade e dominância de espécies.

O entorno da Lagoa do Peri foi ocupado antigamente e uti-
lizado para plantação de culturas agŕıcolas. Devido ao aban-
dono destas, atualmente esta região se encontra em difer-
entes estágios de regeneração, apresentando espécies que
foram introduzidas por antigos colonos; hoje alguns desses
locais são reconhecidos como śıtios arqueológicos correspon-
dentes a taperas. O vocábulo “tapera” se aplica, na ĺıngua
tupi, às aldeias abandonadas (11). As taperas são carac-
terizadas como qualquer assentamento humano que teve o
abandono das edificações e das culturas, resultando em plan-
tas introduzidas intencionalmente e plantas daninhas trazi-

das involuntariamente (6).

Locais que se encontram em estágio sucessional mais
avançado tendem a apresentar uma maior biomassa quando
comparado com estágios intermediários, portanto, medidas
como estimativa de biomassa são importantes para avaliar
grau de desenvolvimento de uma vegetação.

OBJETIVOS

O presente trabalho teve como objetivo avaliar a posśıvel
diferença na biomassa arbórea de duas áreas em diferentes
estágios sucessionais na Mata Atlântica no Parque Munic-
ipal da Lagoa do Peri, SC, por meio de comparações do
diâmetro da altura do peito (DAP), volume de carbono,
distribuição espacial e estratificação vertical das plantas nas
áreas.

MATERIAL E MÉTODOS

O Parque Municipal da Lagoa do Peri (PMLP) está local-
izado na região da Ilha de Santa Catarina (27º 43’S-48º
38’W), inserido em um dos últimos remanescentes de Mata
Atlântica no estado.

Para o presente estudo, foram amostradas duas áreas de
Mata Atlântica secundária no PMLP, sendo uma delas de-
nominada como secundária - capoeirão e a outra como ta-
pera. Em cada área foram realizadas 3 parcelas quadradas
com 100m2 de área, sendo as parcelas A, B e C alocadas na
área secundária - capoeirão e as parcelas D, E e F na área
de tapera. O método das parcelas consiste em tomar uma
amostra de área conhecida onde são contados, identificados
e mensurados todos os indiv́ıduos arbóreos presentes. Medi-
das de DAP (diâmetro da altura do peito) para indiv́ıduos
com mais de 5cm de diâmetro e estimativa visual da altura
das árvores (do solo à copa) foram realizadas para todos os
indiv́ıduos presentes nas parcelas.
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A estimativa do volume de carbono das árvores foi realizada
por meio da multiplicação da área basal pela altura, sendo
utilizada a medida de DAP para estimativa da área basal.
Para os cálculos de conteúdo médio de carbono utilizou - se
como estimativa o valor de 250KgC/m3 de madeira. Este
valor é aproximado a partir da densidade da madeira e da
fórmula molecular da celulose (12;4).
Para verificar a distribuição espacial das árvores amostradas
em cada parcela foram tomadas as medidas das distâncias
de cada árvore aos dois lados laterais mais próximos. Para
descrever a estratificação vertical foi realizado um esboço
da estrutura aérea das plantas amostradas, identificando os
estratos arbóreos. Segundo Medeiros (3), a avaliação da
estrutura vertical possibilita o fornecimento de ind́ıcios do
estádio sucessional das espécies florestais.
A comparação do diâmetro na altura do peito entre as duas
áreas foi realizada por meio do Teste Mann - Whitney e a
comparação da acumulação de carbono das duas áreas foi
realizada por meio do Teste t de Student, ambos no pro-
grama Statistica 7 (10).

RESULTADOS

Foram mensurados 45 indiv́ıduos na mata secundária -
capoeirão (17 indiv́ıduos na parcela A, 16 na parcela B e
12 na parcela C) e 59 indiv́ıduos no total na tapera (20 na
parcela D, 23 na parcela E e 16 na parcela F). A média de
plantas por parcela na mata secundária - capoeirão foi de 15
± 2,65 indiv́ıduos e na tapera foi de 19,67 ± 3,51 indiv́ıduos.
Foi verificado que na área de mata secundária - capoeirão,
a média de acumulação de carbono foi de 27,56 ±
24,17KgC/m3 e na área de tapera a média de acumulação de
carbono foi de 11,27 ± 5,62KgC/m3. As duas áreas não ap-
resentaram diferença estatisticamente significativa quanto
ao conteúdo de Carbono (p >0,05).
Com relação ao DAP, a mediana encontrada na mata se-
cundária - capoeirão foi de aproximadamente de 0,14m,
tendo valores máximos e mı́nimos 0,99m e 0,12m, respec-
tivamente, enquanto que na tapera a mediana foi de 0,13m,
com valores máximos e mı́nimos de 0,65m e 0,12m, respecti-
vamente. O DAP não apresentou diferença estatisticamente
significativa entre as duas áreas amostradas (p >0,05).
A estratificação vertical também não demonstrou variações
entre as duas áreas, mostrando que visualmente elas são
similares. Entretanto, a área da tapera obteve um maior
número de árvores não amostradas por apresentarem DAP
abaixo de 5cm, como por exemplo lianas e arbustos. Essa
caracteŕıstica predomina em ambientes cuja sucessão ini-
ciou - se recentemente. Vale ressaltar que na área da tapera
foi verificada a presença de Aleuritis moluccana, espécie in-
troduzida no peŕıodo da ocupação agŕıcola da área, apre-
sentando grandes alturas e diâmetros maiores. Em contra
partida, a região de mata secundária - capoeirão apresentou
palmeiras e árvores de grande porte distribúıdas de forma
espaçadas, sendo estas muitas vezes árvores dominantes ou
emergentes que geralmente se sobressaem acima do dossel
cont́ınuo da floresta.
Para a classificação da distribuição espacial das espécies,
seguiu - se o padrão definido por Odum (5): aleatória, uni-
forme e agregada. Desta forma, verificou - se um padrão

aleatório de distribuição dos indiv́ıduos em cada parcela,
onde Ricklefs (8) relata que a distribuição randômica mostra
a ausência de relação com a posição dos outros indiv́ıduos.
A exceção ocorrida foi de uma parcela da mata secundária
- capoeirão que apresentou uma tendência de agregação das
árvores.

As árvores que se encontram em um ambiente de estágio su-
cessional mais avançado, como no caso da mata secundária
- capoeirão, apresentam indiv́ıduos de maior porte e mais
dispersos. Já as árvores de ambiente sucessional mais re-
cente, como no caso da tapera, apresentam indiv́ıduos de
menor porte e com um padrão espacial mais agregado. No
estudo em questão, não foi posśıvel observar com clareza
essa diferença, mas pode - se perceber uma tendência de
diferença no estágio sucessional da área mata secundária -
capoeirão comparando com a área da tapera.

CONCLUSÃO

Apesar dos valores de DAP e conteúdo estimado de carbono
não diferirem significativamente entre as áreas de estudo,
foi verificada uma posśıvel tendência da área de mata se-
cundária - capoeirão apresentar - se em estágio de sucessão
secundário mais avançado que a área da tapera, devido aos
valores maiores de DAP, biomassa e distribuição dos in-
div́ıduos.
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