
MATA ATLÂNTICA: PRODUÇÃO DE SERAPILHEIRA NO GRADIENTE
ALTITUDINAL DO PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO MAR (PESM) - SP.

Luiz Felipe Borges Martins

Daniel Luis Garrido Monaro; Susian Cristian Martins; Eráclito Rodrigues de Sousa Neto; Fabiana Cristina
Fracassi; Janáına Braga do Carmo; Pĺınio Barbosa de Camargo; Luiz Antonio Martinelli.
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INTRODUÇÃO

A produção de serapilheira envolve a ciclagem de nutri-
entes em ecossistemas florestais sendo parte de ciclos bio-
geoqúımicos, responsáveis pela absorção de nutrientes e
transferências de elementos entre o sistema solo - planta
(Kimmins, 1987). A serapilheira consiste em uma grande
quantidade de material orgânico como folhas, ramos, caules,
frutos, pêlos, excrementos, em diferentes estados de decom-
posição, os quais formam uma cobertura essencial na ci-
clagem de elementos sobre o solo. Os nutrientes são ab-
sorvidos pelos vegetais e posteriormente transferidos para
o solo pela deposição de serapilheira, lixiviação de folhas,
ramos e tronco, pela ação da chuva, fauna herb́ıvora e pela
dispersão de frutos e sementes, completando o ciclo (Pog-
giani & Schumacher, 2000). A serapilheira depositada sobre
o solo também possui um papel fundamental na conservação
de condições ideais relacionadas ao processo de infiltração
de água (Schumacher & Hoppe, 1998).

Dentre os fatores que afetam a quantidade de serapilheira
produzida, os considerados mais relevantes são as variáveis
climáticas (precipitação e temperatura); a disponibilidade
de nutrientes no solo; a caracteŕıstica genética das plan-
tas; a idade e a densidade do plantio ou formação florestal
(Correia & Andrade, 1999). A velocidade de decomposição
da serapilheira varia de acordo com teores de lignina, po-
lifenóis, celulose, carbono, nitrogênio, fósforo e enxofre, den-
tre outros componentes da matéria orgânica presente. Al-
tos teores de lignina, polifenóis e celulose estão relacionados
com baixas taxas de decomposição, uma menor liberação de
nutrientes e com um maior acúmulo de serapilheira (Swift
et al., 1979).

Durante muitos anos os ecossistemas tropicais brasileiros
vêm sendo alterados pelas ações antrópicas e, por esta razão,
têm sido alvo de estudos que buscam o entendimento de
como essas alterações interferem nos processos de estru-
turação e funcionamento desses ecossistemas. O estado de
conservação de todos os biomas brasileiros é uma questão

de grande preocupação e apesar do intenso desmatamento
e fragmentação, a Mata Atlântica ainda é um bioma ex-
tremamente rico em biodiversidade, com altos ńıveis de en-
demismo. No Estado de São Paulo, a Mata Atlântica ap-
resentava, originalmente, cerca de 82% de sua área. At-
ualmente, restam apenas 8% dessas formações e apenas 5%
constituem florestas nativas não perturbadas (SOS Mata
Atlântica, 1993).

Apesar de ser um dos biomas mais importantes do páıs, pou-
cas informações sobre o funcionamento da Mata Atlântica
estão dispońıveis na literatura, como também as in-
formações sobre diferenças ao longo de gradientes altitu-
dinais.

OBJETIVOS

Diante de sua importância biogeoqúımica, o presente tra-
balho tem como objetivo principal compreender de que
maneira a dinâmica de produção de serapilheira ocorre ao
longo do gradiente altitudinal da Mata Atlântica, localizada
no Parque Estadual da Serra do Mar (PESM).

MATERIAL E MÉTODOS

Localização e Caracterização da Área de Estudo.

O estudo foi conduzido no Parque Estadual da Serra do
Mar, Núcleo Picinguaba (Munićıpio de Ubatuba, São Paulo
- 230 31’ a 230 34’ S e 450 02’ a 450 05’ W) e no Núcleo
Santa Virǵınia (Munićıpio de São Luiz do Paraitinga, São
Paulo - 230 17’ a 230 24’ S e 450 03’ a 450 11’ W). Usando
o sistema fisionômico - ecológico de classificação da veg-
etação brasileira adotado pelo IBGE (Veloso et al., 1991),
a Floresta Ombrófila Densa, na área de domı́nio da Mata
Atlântica, foi subdividida em quatro faciações ordenadas
segundo a hierarquia topográfica, que refletem fisionomias
e composições diferentes, de acordo com as variações das
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faixas altimétricas e latitudinais. Na latitude das áreas de
estudo, que ficam na faixa entre 16 e 24 oS, têm - se Mata de
Restinga-5 a 50 m de altitude sobre solo de restinga (Parcela
A); Floresta Ombrófila Densa das Terras Baixas - 50 a 100
m de altitude (Parcelas B e E); Floresta Ombrófila Densa
Submontana-no sopé da Serra do Mar, entre 300 a 600 m
de altitude (Parcelas G, I e J) e Floresta Ombrófila Densa
Montana-com altitudes próximas a 1.000 m (Parcelas K, L
e N). Cada parcela representa uma área de 100 x 100 m.
Coleta de Serapilheira.
Para avaliar a produção de serapilheira, foram colocados
30 coletores circulares plásticos de 62 cm de diâmetro com
fundo em tela náilon (malha fina) em cada parcela. Os co-
letores foram distribúıdos de forma aleatória em todas as
parcelas, colocados a 50 cm acima da superf́ıcie do solo.
O material interceptado pelos coletores é recolhido regu-
larmente em intervalos de 15 dias, sendo transferido para
sacos de papel etiquetados. As amostras de liteira foram
coletadas quinzenalmente no peŕıodo de um ano (Mar/2007-
Mar/2008).
Triagem e Análise do Material Coletado.
Após a coleta do material depositado sobre os coletores, a
serapilheira foi levada ao Laboratório de Ecologia Isotópica
(CENA/USP) e para a Universidade Federal de São Carlos
(UFSCAR), Campus Sorocaba. O conteúdo de cada coletor
é seco em estufa a 55ºC por 3 dias, sendo posteriormente
distribúıdo em quatro frações: folhas, galhos com até 2 cm
de diâmetro, parte reprodutiva (flores e frutos) e miscelânea
(material não identificado), pesadas separadamente.
Com os dados obtidos, são calculadas as médias de de-
posição da serapilheira total e de suas frações, expressando
- se os valores em t.ha - 1ano - 1 e em porcentagem de cada
fração. É obtido, portanto, um valor médio anual de serapil-
heira acumulada no solo, observando a variação de acordo
com a época do ano. Será aplicado o teste de normalidade
de Kolmogorov - Smirnov, para verificar a homogeneidade
de variância. Constatada a homogeneidade, a comparação
entre a produtividade será feita pelo teste T para os difer-
entes gradientes altitudinais. Em se constatando a hetero-
geneidade de variâncias, o teste não - paramétrico de Mann
- Whitney (ZAR, 1999) será utilizado com a finalidade de
se testar diferenças entre as diferentes fasciações.

RESULTADOS

Os dados se revelam interessantes em relação à comparação
da produtividade entre as diferentes fasciações altitudinais
(Restinga, Terras Baixas, Submontana e Montana), sendo
que os valores apresentados referem - se ao peŕıodo de março
de 2007 a fevereiro de 2008. A fasciação altitudinal repre-
sentativa para a área de Restinga (Parcela A), apresentou
um valor médio de produtividade de 8,78 t.ha - 1ano - 1.
A produção de serapilheira anual estimada para as parcelas
B e E, que representam as amostras coletadas na fasciação
altitudinal Terras Baixas, foram de 9,91 t.ha - 1ano - 1 e
10,28 t.ha - 1ano - 1 respectivamente. As parcelas G, I e J,
representativas para a fasciação Submontana apresentaram
7,41 t.ha - 1ano - 1, 6,61 t.ha - 1ano - 1 e 7,10 t.ha - 1ano - 1
de produção média de serapilheira. Na fasciação Montana,
a parcela K apresentou 6,24 t.ha - 1ano - 1, a parcela L um

valor de 6,60 t.ha - 1ano - 1 e a parcela N um valor médio
de 8,19 t.ha - 1ano - 1.

A fração foliar representou a maior parte do material cole-
tado em todas as parcelas. Para a fasciação Restinga, foi
representativa para 65,35% do total analisado; para Terras
Baixas, a fração folhas representou 62,55% do total para a
parcela B e 55,07% para a parcela E; na área Submontana,
a parcela G apresentou um valor de 69,66%, a parcela I
70,41%, e a parcela J 68,14% do total do material triado;
na fasciação Montana, a parcela K apresentou um valor de
67,19%, a parcela L 66,34% e a parcela N 61,94% do total.

Com relação à interceptação de galhos finos pelos coletores,
a Restinga apresentou um valor de 16,95% do total triado.
As parcelas B e E apresentaram 21,16% e 24,82% respecti-
vamente, as parcelas G, I e J, apresentaram 13,35%, 13,47%
e 14,68% do total separado e as parcelas K, L e N, valores de
17,86%, 16,96% e 17,99% respectivamente. Para as partes
reprodutivas (flores e frutos), a Restinga apresentou uma
participação de 11,27% do total triado, as parcelas B e E,
valores de 8,32% e 10,65%, as parcelas G, I e J valores de
7,16%, 5,91% e 6,86% do total do material separado em flo-
res e frutos e as parcelas K, L e N valores de 6,17%, 5,4% e
9,9%.

O material coletado e não identificado (miscelânea) apre-
sentou uma participação de 6,43% para a parcela A, 7,97%
e 9,46% para as parcelas B e E respectivamente, 9,83%,
10,21% e 10,32% para as parcelas G, I e J, representativas
para a fasciação submontana e para as parcelas K, L e N,
valores de 8,78%, 11,29% e 10,17% do total interceptado
pelos coletores.

De acordo com Gonzalez & Gallardo (1982), em geral as
regiões que apresentam altos ı́ndices pluviométricos pro-
duzem uma maior quantidade de serapilheira em com-
paração com as regiões de baixo ı́ndice pluviométrico.
Cunha et al., (2000) destacam que em fragmentos de Mata
Atlântica Montana na região norte do Rio de Janeiro, a
produção de serapilheira na estação chuvosa foi três vezes
maior quando comparada com a estação seca.

Konig et al., (2002) estudando uma Floresta Estacional De-
cidual próximo ao munićıpio de Santa Maria - RS, durante
o peŕıodo de um ano, relatou um valor de produção de ser-
apilheira de 9,2 Mg/ha/ano, com 67,8% de folhas, 19,3% de
galhos finos ( <1cm de diâmetro) e 12,9% de miscelânia
(que abrange flores, frutos, sementes, e outros materiais
vegetais não identificados). Cunha (1997), ao estudar três
fases sucessionais de Floresta Estacional Decidual também
na região de Rio Grande do Sul, apresentou uma produ-
tividade de 9,5 Mg/ha/ano para uma floresta secundária de
mais de 30 anos de idade.

CONCLUSÃO

É evidente a diferença encontrada entre as distintas alti-
tudes estudadas, provavelmente devido a diferenças entre
fatores bióticos e abióticos encontrados ao longo da Serra do
Mar, como umidade relativa do ar, precipitação, disponibil-
idade de nutrientes do solo, ciclos vegetativos, entre outros.
Dos presentes resultados, é válido destacar que os valores
preliminares indicam uma maior produção de serapilheira
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na Mata Atlântica, quando comparada com estudos realiza-
dos na região da Floresta Amazônica Brasileira. A pesagem
das amostras ainda está sendo realizada, e faltam dados
para conclusões finais que atendam aos objetivos propos-
tos pelo projeto, para ilustrar, em termos quantitativos, a
produção de serapilheira no solo da floresta tropical mais
antiga do Brasil-a Mata Atlântica.
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ecossistemas tropicais e subtropicais. 1. Porto Alegre, Gen-
esis, p.197 - 225. 1999.

Cunha, G. C. Aspectos da Ciclagem de nutrientes em difer-
entes fases sucessionais de uma Floresta Estacional do Rio
Grande do Sul. Piracicaba: Escola Superior de Agricultura
“Luiz de Queiroz”, 1997. 86 p. Dissertação (Mestrado em
Engenharia Florestal)-Escola Superior de Agricultura “Luiz
de Queiroz”, 1997.

Cunha, G.M. & Costa, G.S.; Gama - Rodrigues, A.C.; Vel-
loso, A.C.X. Produção de Serrapilheira em Florestas Nat-
urais e Povoamento de Eucalipto no Entorno do Parque
Estadual do Desengano-RJ. In: FertBio 2000, Santa Maria,
CD - ROM. 2000.

Gonzalez, M.I.M.; Gallardo, J.F. El efecto hojarasca: una
revision. An. Edafol. Agrobiol., 41:1129 - 1157, 1982.

Heal, O.W.; Anderson, F.M.; Swift, M.F. Plant litter
quality and decomposition: An historical Overview. In:
Cadisch, G. & Giller, K.E., eds. Driven by nature. Cam-
bridge, CAB International, p.3 - 32. 1997.
Kimmins, J. P. Forest ecology. New York: Collier Macmil-
lan Canada, 1987; São Paulo: Ed. UNESP, 184 p. 1993.
König, F. G. et al., Avaliação da sazonalidade da produção
de serapilheira numa floresta estacional decidual no mu-
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no peŕıodo 1985 - 1990. São Paulo. Fundação SOS Mata
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