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INTRODUÇÃO

Dentre as formações fitoecológicas encontradas na Região
Sul, destaca - se a Floresta Ombrófila Mista, também con-
hecida como Floresta de Araucária. Apesar de sua grande
importância em termos de estrutura ecológica, esta flo-
resta apresenta atualmente área reduzida no estado do Rio
Grande do Sul, representada por fragmentos em distintas
fases de desenvolvimento, formando mosaicos na paisagem
com caracteŕısticas fitossociológicas e ecológicas peculiares.

A vegetação, por ser um importante componente do ecos-
sistema, é frequentemente utilizada para delimitar unidades
com caracteŕısticas ecológicas homogêneas, como na classi-
ficação dos tipos fitossociológicos, utilizada para identificar
e definir os limites dos sistemas ecológicos ou de zonas uni-
formes de uma região. Conforme Longhi (1997), a identi-
ficação de unidades homogêneas na vegetação pode ser uti-
lizada para o planejamento de atividades produtivas, para
a determinação de unidades ecológicas de interesse particu-
lar e para a tomada de decisão sobre o uso dos resultados
obtidos em pesquisas.

Segundo Caldeira et al., (2008), para administrar uma flo-
resta visando à obtenção de benef́ıcios econômicos ou sociais
e respeitando os mecanismos de sustentação do ecossistema,
é necessário conhecer profundamente seus componentes e
recursos. O manejo e a conservação da Floresta Ombrófila
Mista ou outro ecossistema florestal, requer conhecimento
básico sobre a estrutura e dinâmica das populações, suas
relações e funções ecológicas, produtividade primária, entre
outros aspectos (Sanqueta et al., 2001). Nesse contexto, a
quantificação da serapilheira é um componente muito im-
portante para melhor entendimento da dinâmica dos nutri-
entes no ecossistema. Conforme Caldeira et al., (2008),
seja qual for o tipo de floresta, a produção de serapilheira
representa o primeiro estágio de transferência de nutrientes
e energia da vegetação para o solo, pois a maior parte dos
nutrientes absorvidos pelas plantas retorna ao piso florestal

através da queda de serapilheira ou lavagem foliar.

Define - se serapilheira como sendo o material recém - cáıdo,
na parte superficial do piso da floresta, constituindo - se de
folhas, fragmentos de casca, galhos, flores, frutos e outras
partes (Koehler, 1989).

Caldeira et al., (2007) afirmaram que o acúmulo de serapil-
heira varia em função da procedência, da espécie, da cober-
tura florestal, do estágio sucessional, da idade, da época de
coleta, do tipo de floresta e do local. Os mesmos autores
acrescentaram que outros fatores, como condições edafo-
climáticas e regime h́ıdrico, condições climáticas, śıtio, den-
sidade do sub - bosque e manejo silvicultural também influ-
enciam no acúmulo de serapilheira. Para Moreira & Siqueira
(2002), o tipo de vegetação e as condições ambientais são
os fatores de maior influência na quantidade e qualidade do
material que cai no solo.

OBJETIVOS

O presente trabalho teve como objetivo avaliar a deposição
de serapilheira em três grupos floŕısticos previamente identi-
ficados (Chami, 2008) na Floresta Nacional de São Francisco
de Paula, RS, Brasil, com o intuito de auxiliar no entendi-
mento sobre a dinâmica e estrutura da Floresta Ombrófila
Mista.

MATERIAL E MÉTODOS

Área de estudo

O estudo foi realizado na Floresta Nacional (FLONA) de
São Francisco de Paula localizada no munićıpio de São Fran-
cisco de Paula-RS, entre as coordenadas 29º23’ e 29º27’ de
latitude Sul e 50º23’e 50º25’ de longitude Oeste, na Serra
Gaúcha, microrregião dos Campos de Cima da Serra. A
Unidade de Conservação está situada na zona de transição
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entre a Floresta Ombrófila Densa (Mata Atlântica) e Flo-
resta Ombrófila Mista, ocupando uma área total de 1.606,69
hectares, dos quais 56% são constitúıdos de vegetação na-
tiva, que somados aos 390 hectares de plantio de araucária,
representam 80% da área da reserva (IBAMA, 2000).

O clima na região, de acordo com a classificação de Köppen,
é do tipo “Cfb”, temperado, mesotérmico médio, apresen-
tando temperatura média anual inferior a 18,5ºC (Moreno,
1961). A precipitação é distribúıda regularmente durante
o ano todo, sendo a média anual estimada em 2.468 mm
(IBAMA, 1989).

O tipo de solo correspondente é do tipo Cambissolo, comum
em locais onde ocorre elevada precipitação e baixas temper-
aturas que favorecem o acúmulo de matéria orgânica. São
caracterizados por apresentar forte acidez e baixa disponi-
bilidade de nutrientes (Streck et al., 2008).

A vegetação nativa da FLONA possui predominio da Arau-
caria angustifolia (pinheiro - brasileiro) associada com Ilex
paraguariensis (erva - mate), Matayba elaeagnoides (cam-
boatá - branco), Dicksonia sellowiana (xaxim), Blepharoca-
lyx salicifolius (murta), Nectandra megapotamica (canela -
preta), Lithraea brasiliensis (bugre), Cryptocarya ascherso-
niana (canela - vick), Ilex brevicuspis (caúna), Campomane-
sia xanthocarpa (guabiroba) e Myrcianthes gigantea (araça
- do - mato) (Rio Grande do Sul, 2002).

Amostragem

Para o estudo da deposição de serapilheira foi utilizada
parte da estrutura amostral do Projeto Ecológico de Longa
Duração (PELD/CNPq), intitulado “Conservação e Manejo
Sustentável de Ecossistemas Florestais-Bioma Floresta de
Araucária e suas Transições”, que consiste de 10 conglom-
erados permanentes de 1 hectare (100m x 100m) instalados
no ano de 2000 e que a partir dessa data vêm sendo anual-
mente inventariados para acompanhamento do crescimento,
estrutura e dinâmica da floresta. Em estudo realizados por
Chami (2008), seis desses conglomerados foram utilizados
para a análise de agrupamento da vegetação por meio do
programa TWINSPAN (Two - way Indicator Species Anal-
ysis), sendo encontrados três grupos floŕısticos. No grupo
1 se destacou a espécie Siphoneugena reitzii, caracterizando
um ambiente de encosta; no grupo 2, Araucaria angusti-
folia, caracterizando um ambiente denominado de ‘floresta
aberta’ (dossel dominado por indiv́ıduos de grande porte
dessa espécie); e no grupo 3, Sebastiania commersoniana,
representando um ambiente úmido. Considerando os agru-
pamentos encontrados, a coleta de serapilheira foi realizada
em três conglomerados, cada um representando um dos gru-
pos floŕısticos (GF). Para o presente estudo os grupos foram
denominados de GF 1 = Floresta secundária; GF 2 = Flo-
resta Ombrófila Mista T́ıpica e GF 3 = Floresta de locais
úmidos.

Em cada conglomerado foram distribúıdos sistematicamente
16 coletores de serapilheira eqüidistantes 20 metros, repre-
sentando 48 unidades amostrais no total. Os coletores uti-
lizados apresentavam forma circular, com 1 m 2 de área e
foram confeccionados com canos de PVC, ferro e tecido do
tipo filó (malha inferior a 1 mm), sendo dispostos a, aprox-
imadamente, 1 m da superf́ıcie do solo. A serapilheira de-
positada nos coletores foi coletada mensalmente, no peŕıodo

de fevereiro de 2007 a janeiro de 2008, totalizando 12 cole-
tas. Para a avaliação da biomassa, todo o material deposi-
tado nos coletores foi separado nas frações: folhas, galhos,
grimpas, miscelâneas e sementes. A fração galhos, geral-
mente não ultrapassou diâmetro de 3 cm. Após a separação,
cada fração presente em cada coletor foi embalada em sacos
de papel e levada à estufa a uma temperatura de 700C,
até atingir peso constante. Posteriormente, foi realizada a
determinação da matéria seca, utilizando balança eletrônica
com precisão de 0,01g. Mediante a quantidade média de ser-
apilheira encontrada nos coletores, foi estimada a biomassa
devolvida mensal e anualmente, em kg.ha - 1.ano - 1, para o
piso florestal.

Análise estat́ıstica

A análise estat́ıstica da serapilheira depositada procedeu
através de um delineamento fatorial, composto por três fa-
tores (F1 = Grupos Floŕısticos; F2 = Estações do ano; F3
= Frações de serapilhera) e 16 repetições, as quais repre-
sentam os coletores presentes em cada conglomerado. A
fração sementes foi desconsiderada da análise. Também
foram calculados os coeficientes de correlação de Pearson en-
tre as frações de serapilheira depositada e as variáveis mete-
orológicas, temperatura média e precipitação pluviométrica,
referentes à área de estudo.

RESULTADOS

A produção de serapilheira durante o peŕıodo de es-
tudo alcançou, em ordem decrescente, valores de 8.354,4
kg.ha - 1.ano - 1 para o grupo floŕıstico denominado de Flo-
resta Ombrófila Mista t́ıpica (GF 2), 7.927,5 kg.ha - 1.ano - 1

para a floresta secundária (GF 1) e 7.017,8 kg.ha - 1.ano - 1

para a floresta de locais úmidos (GF 3). Esses valores
aproximam - se dos encontrados por Floss et al., (1999),
que ao estudar a deposição de serapilheira em duas áreas
com Floresta Ombrófila Mista, no Paraná, observaram
uma produção de 8.348 kg.ha - 1.ano - 1 para o tipo flore-
stal com predomı́nio de Araucaria angustifolia e de 7.335
kg.ha - 1.ano - 1 para o tipo florestal onde predominavam
outras espécies. Britez et al., (1992) e Figueiredo Filho
et al., (2003), observaram em Floresta Ombrófila Mista a
produção anual de 6.526,7 kg.ha - 1 e 7.736,8 kg.ha - 1 de
serapilheira, respectivamente.
O fato do grupo floŕıstico referente à Floresta Ombrófila
Mista t́ıpica apresentar maior deposição de serapilheira
pode estar relacionado com a estrutura da floresta, a qual
apresenta dominância da Araucaria angustifolia, com in-
div́ıduos de maiores diâmetros, alturas, e consequente-
mente, maior biomassa que os demais grupos floŕısticos.
Essas caracteŕısticas condicionam um ambiente diferenci-
ado neste grupo, com um dossel mais desenvolvido, o que
resulta em maior deposição de serapilheira, principalmente
das aćıculas da araucária, que, neste grupo, correspondeu a
aproximadamente 54% da serapilheira depositada. Dias &
Oliveira - Filho (1997) não encontraram correlação significa-
tiva entre produção total de serapilheira e a área basal de
todos os indiv́ıduos amostrados, restringindo - se a apenas
algumas espécies encontradas no seu estudo.
As frações folhas juntamente com grimpas constitúıram a
maior parte da serapilheira produzida. Considerando que,
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para este estudo, a fração folhas é composta por folhas de
folhosas e a fração grimpas sendo considerada ramos acicu-
lados (folhas) da cońıfera Araucaria angustifolia. A análise
conjunta dessas frações resulta em 70,6% da produção to-
tal de serapilheira para a floresta secundária, 75,5% do total
para a Floresta Ombrófila Mista t́ıpica e 68,8% da deposição
para a floresta de locais úmidos. De acordo com Backes et
al., (2005), o fato das folhas representarem mais de 70% do
total de serapilheira, é conseqüência da senescência das mes-
mas devido às baixas temperaturas que ocorrem na região
durante o inverno imediatamente anterior e à seca fisiológica
determinada por temperaturas negativas ou muito próximas
a 00C que são freqüentes na região.

A quantificação das demais frações de serapilheira indicou
que a produção de galhos foi maior na floresta de locais
úmidos, seguida pela floresta secundária e por último pela
Floresta Ombrófila Mista t́ıpica, apresentando valores de
18,6%, 13,6% e 7,0% do total de serapilheira produzida, re-
spectivamente. A produção se miscelânea se mostrou prati-
camente constante nos três grupos floŕısticos, apresentando
em média 12,8% do total. A produção de sementes foi
muito semelhante entre a floresta secundária e a Floresta
Ombrófila Mista t́ıpica, com valores de 3,1% e 2,9% do to-
tal de serapilheira. Já a floresta de locais úmidos apresentou
apenas 1,6% da produção de serapilheira correspondente a
sementes.

Realizando análise da deposição estacional de serapilheira
entre os grupos, observou - se que a floresta secundária e
a floresta de locais úmidos apresentam o mesmo compor-
tamento, ou seja, a deposição de serapilheira seguiu a or-
dem decrescente Primavera > Verão > Inverno > Outono.
Esse comportamento foi o mesmo encontrado por Figueiredo
Filho et al., (2003) em uma Floresta Ombrófila Mista no
sul do estado do Paraná. Já a Floresta Ombrófila Mista
t́ıpica apresentou deposição maior no Verão > Primavera
> Outono > Inverno. Essa discrepância pode ser explicada
pela grande diferença da fração grimpas entre esse grupo
floŕıstico e os demais, uma vez que esse grupo apresenta
Araucaria angustifolia dominando o estrato superior, con-
trastando com a floresta secundária e a de locais úmidos que
apresentam espécies de folhosas predominando na floresta.

A análise estat́ıstica dos dados mostrou não haver diferenças
entre as produções de serapilheira nos diferentes grupos
ecológicos, sendo apenas encontrado diferenças entre as
estações do ano e as frações de serapilheira. As estações
primavera e verão foram as que apresentaram as maiores de-
posições, diferindo estatisticamente das demais estações. Já
entre as frações de serapilheira, a fração folhas apresentou a
maior produção, diferindo estatisticamente da fração grim-
pas, que também diferiu das frações galhos e miscelânea.
Não foi verificada correlação significativa entre as variáveis
climáticas precipitação e temperatura e a devolução de ser-
apilheira nos grupos ecológicos.

CONCLUSÃO

A análise da produção de serapilheira em grupos floŕısticos
é de fundamental importância para o conhecimento da
produtividade e da manutenção da sustentabilidade das
unidades ecológicas homogêneas presentes no ecossistema.

Embora a maior produção de serapilheira tenha sido ob-
servada no grupo floŕıstico denominado Floresta Ombrófila
Mista t́ıpica, seguida da floresta secundária e por ultimo
da floresta de locais úmidos, a análise estat́ıstica dos dados
demonstrou não haver diferenças entre a produção total de
serapilheira entre os grupos floŕısticos.
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Acad. , Curitiba, v.5, n.2, p.101 - 116.

Caldeira, M.V.W. ; Vitorino, M. D. ; Schaadt, S.
S. ; Moraes, E. ; Balbinot, R. 2008. Quantificação
de serapilheira e de nutrientes em uma Floresta Ombrófila
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