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INTRODUÇÃO

A compreensão acerca da ciclagem mineral é fundamental
para o entendimento da dinâmica dos ecossistemas, uma vez
que envolve o conhecimento do estoque e do fornecimento
dos nutrientes à vegetação (Pagano 1989; Louzada et al.,
995; Domingos et al., 997). A serapilheira acumulada no
solo corresponde ao reservatório de nutrientes minerais e de
matéria orgânica que influencia e regula muitos dos pro-
cessos funcionais dos ecossistemas (Lopes et al., 990). Os
estudos deste compartimento permitem que se conheçam
vários aspectos das relações solo - planta que, além de serem
importantes indicadores para avaliação dos impactos decor-
rentes das ações antrópicas, subsidiam propostas de manejo
nas formações florestais (Moraes et al., 995). O tipo de
vegetação, as condições ambientais (regime de chuvas, tem-
peratura, ventos) e a natureza do material a ser decomposto
são os fatores que mais influem na quantidade e qualidade
do material que se deposita sobre o solo (Moraes, 2002; Vo-
gel et al., 007).

Em geral, nas florestas tropicais, a quantidade de serapil-
heira acumulada, bem como a taxa de decomposição é relati-
vamente alta comparando - se com vegetações semidećıduas
de clima temperado (Moraes, 2002).

Quando formações florestais tropicais e temperadas sofrem
algum tipo de perturbação, seja ela antrópica ou natural,
algumas espécies podem dominar o processo de regeneração
de suas clareiras, como, por exemplo, os bambus. Trabalhos
têm demonstrado que o bambu interfere na dinâmica e na
estrutura das florestas por meio de sua floração, manutenção
e estabelecimento, vindo a suprimir ou retardar o recruta-
mento e a colonização de espécies arbóreas, bem como afe-
tar a sobrevivência e o crescimento de indiv́ıduos adultos
(Tabarelli, Mantovani, 1999; Abe et al., 001; González et
al., 002; Guilherme et al., 2004; Griscom & Ashton, 2003;

Araújo 2008). Florestas dominadas por bambus apresentam
menor biomassa.

OBJETIVOS

O presente trabalho faz parte de um projeto mais amplo so-
bre a ciclagem de nutrientes na floresta do Parque Estadual
das Fontes do Ipiranga, em São Paulo e tem como obje-
tivo quantificar a variação semestral (peŕıodo úmido e seco)
dos estoques de serapilheira (total, lenhoso e não - lenhoso)
acumulado no solo em fragmentais florestais com maior ou
menor predominância de bambus.

MATERIAL E MÉTODOS

Área de Estudo

A área de estudo situa - se no Parque Estadual das Fontes
do Ipiranga-PEFI (23038’08” - 23040’18”S e 46036’48” -
46038’00”W; em altitude que varia de 770 a 825 m de alti-
tude) em São Paulo, SP. Possui área total de 526,38 hectares
e solo do tipo Latosolo Vermelho - Amarelo Distrófico.
O clima é temperado quente e úmido do tipo Cwb, se-
gundo a classificação de Köppen, com temperatura média
anual de 19,10C e precipitação média de 1540 mm (Santos
& Funari, 2002). A vegetação do PEFI está inserida no
domı́nio da Mata Atlântica e apresenta áreas em estágio se-
cundário de regeneração, onde áreas mais preservadas ocor-
rem próximas a áreas mais degradadas, sendo uma posśıvel
conseqüência do parque encontrar - se numa área intensa-
mente urbanizada, estando suscet́ıvel às pressões antrópicas
do seu entorno (Pivelo & Peccinini, 2002). Como con-
seqüência muitas áreas do PEFI estão ocupadas por bambu
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(Poaceae: Bambusoideae), como por exemplo, Aulonemia
aristulata (Döll) MacClure.

O trabalho está sendo desenvolvido junto com os estudos
de produção de serapilheira em dois trechos de floresta
do Parque, um deles onde há acentuada predominância de
bambu (B) Aulonemia aristulata (Döll) MacClure (Poaceae:
Bambusoideae)-Parque de Ciências e Tecnologia (Cientec)-e
outro, sem bambu (SB) predominante-Instituto de Botânica
(IBt).

Metodologia

Numa área amostral de 0,7ha (140x50m), dividida em 70
parcelas de 10x10m, estão distribúıdos 30 coletores de ser-
apilheira (0,5m2), desde novembro de 2006. A estimativa
da quantidade de serapilheira acumulada sobre o solo está
sendo realizada por meio da utilização de um quadrado de
madeira de 25cm de lado e nas mesmas parcelas onde estão
instalados as peneiras coletoras de serapilheira produzida.
Em cada parcela o quadrado foi lançado 90 vezes de modo a
se obter três amostras: uma coletada embaixo das peneiras,
ou seja, não há entrada de material há 27 meses e, as outras
duas aleatoriamente nas adjacências.

A primeira amostragem foi realizada no mês de janeiro
(peŕıodo úmido) em ambas as áreas de estudo, sendo a
próxima coleta prevista para julho de 2009.

O material coletado foi acondicionado em sacos de papel eti-
quetados e levados ao laboratório para secagem prévia ao
ar, triagem nas frações material lenhoso (casca de árvores,
troncos, galhos e frutos) e material não - lenhoso (folhas
principalmente) e secagem em estufa, com circulação de ar
a 60ºC, até atingir peso constante. Com os valores de peso
seco obtidos, estimou - se a quantidade média de serapil-
heira acumulada (em kg. ha - 1).

RESULTADOS

Serão apresentados neste trabalho apenas os dados refer-
entes à floresta do Instituto de Botânica.

O estoque de serapilheira acumulado na superf́ıcie do solo
da floresta do Instituto de Botânica, durante o peŕıodo chu-
voso (janeiro/ 2009), foi estimada em 11,4 ± 2,6 t.ha - 1,
sendo cerca de 40% composto por material lenhoso e 60%
de material não - lenhoso. Este valor situa - se entre os mais
altos já obtidos em florestas tropicais úmidas (Lopes et al.,
990; Morellato, 1992; Leitão Filho et al., 993), inclusive os
obtidos por Moraes (2002) na mesma área (7,7 t.ha - 1).

Após 27 meses de recobrimento a porcentagem de decom-
posição do material foi em torno de 29% da massa seca
total coletada (13%.ano - 1), sendo maior para a fração não
lenhosa, composta basicamente por folhas, 14%.ano - 1, e
menor para as partes lenhosas, 10%.ano - 1.

O material lenhoso mais resistente à decomposição apresen-
tou maior variação (s = 35% da média) entre os pontos do
que o material não - lenhoso (s = 21% da média).

CONCLUSÃO

O estudo do estoque de serrapilheira acumulada está em an-
damento, pois restam as coletas referentes ao peŕıodo seco
que serão realizadas durante o mês de julho de 2009.
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