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INTRODUÇÃO

As bromélias contam com mais de 3.000 espécies dis-
tribúıdas em 56 gêneros (Luther, 2004). As bromélias
conseguiram, durante sua evolução, se adaptar às mais
diferentes condições de clima e de luminosidade. Na
mata, as bromélias fixam - se de acordo com a lumino-
sidade e a umidade atmosférica (Rocha, 2002). Alguns
autores assumem a intensidade da radiação incidente
como o principal fator determinante para o desenvol-
vimento das espécies (Whitmore, 1989; Meira - Neto
et al., 2005), uma vez que as plantas têm seu desen-
volvimento e direção de seu crescimento determinados
pela luz (Meira - Neto et al., 2005). Medir os padrões
de luminosidade dentro da floresta é importante para
a compreensão das condições na qual a flora se estabe-
lece, em um ambiente onde a luz é, frequentemente, um
recurso limitante (Brown et al., 2000). Métodos usados
para mensurar a abertura do dossel, a partir da pro-
porção de áreas de céu aberto não obscurecidas pela
vegetação em uma determinada área, são de grande
relevância para a estimativa da intensidade luminosa
(Englund et al., ., 2000). Uma das técnicas utiliza-
das são as fotografias tiradas com lentes hemisféricas
(Englund et al., ., 2000).

OBJETIVOS

O presente trabalho teve como objetivo caracterizar as
trilhas do Imbiruçu e da Cobra quanto à densidade de
bromélias e à abertura de dossel. Além disso, pretendeu
- se avaliar se há relação entre essas variáveis.

MATERIAL E MÉTODOS

Área de estudo OParque Estadual da Serra do Conduru
é uma Unidade de Conservação de Proteção Integrada
com 9.275 hectares, criado em 1997, e abrange os mu-
nićıpios de Ilhéus, Uruçuca e Itacaré, no litoral sul do
Estado da Bahia (Site Ambiente Brasil). Representa
um dos mais importantes blocos de remanescentes flo-
restais do litoral nordestino (Site SEMARH). As tri-
lhas estudadas foram: Imbiruçu (540 m) e a da Cobra
(430 m). Métodos Foi realizada uma amostragem sis-
temática com intervalo de 30 metros, com aleatoriedade
do primeiro ponto (10m). Na trilha do Imbiruçu foram
17 pontos e 14 na trilha da Cobra. Em cada ponto
amostral, o observador contou o número de bromélias
ao alcance da visão em todas as direções, no intervalo
de dois minutos. Este procedimento foi realizado por 4
observadores. A abertura do dossel foi obtida através
de fotografias hemisféricas, com aux́ılio de uma câmera
digital acoplada a uma lente hemisférica. As fotogra-
fias foram obtidas ao final da tarde e ińıcio da manhã,
para evitar reflexos na lente. Após isso, foi utilizada a
contagem dos ”pixels”pelo programa GLA (Gap Ligth
Analyzer). Nas análises estat́ısticas foram realizados
testes t e correlações de Spearman, dispońıveis no pro-
grama BioStat 5.0.

RESULTADOS

Densidade de bromélias Na trilha do Imbiruçu, foi en-
contrada ca. de 2 bromélias por 10 m2, e na trilha da
cobra, 1 bromélia por 10 m2. Não foi encontrada dife-
rença significativa entre o número de bromélias entre as
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trilhas (t= - 1,74; p¿0,05). Como a trilha do Imbiruçu é
uma mata mais madura do que a trilha da cobra, espe-
rava - se que existisse uma diferença entre a densidade
de bromélias das duas trilhas, porém outros fatores po-
dem estar influenciando a presença das bromélias como
à forma de obtenção de nutrientes (Lang et al., 1976
apud Oliveira, 2004 ). Ao analisar a borda (pontos ini-
ciais e finais) em comparação ao interior da trilha, na do
Imbiruçu houve diferença entre o número de bromélias
(t=24,11; p¡0,05). Ao comparar o interior e a borda,
encontrou - se um maior número de bromélias na borda,
que era esperado devido à maior intensidade luminosa
nesse local, que permite maior taxa fotossintética. No
entanto, na trilha da cobra, encontrou - se uma maior
quantidade no interior do que na borda (t= - 30,05;
p¡0,05). Isso pode estar relacionado com a forma de
obtenção e conservação de água, pois nas bordas, a
umidade é menor que no interior e as eṕıfitas encontra-
riam mais problemas com estresse por perda de água e
dificuldades para obtê - la. Esses dois resultados com-
provam que tanto a falta quanto o excesso de luz podem
prejudicar as bromélias (Rocha, 2002).
Abertura de dossel A trilha da cobra apresentou uma
maior abertura de dossel ao longo dos pontos do que
a trilha do Imbiruçu (t = 2,8338; p¡ 0,01). Isso pode
estar relacionado com o fato da trilha da cobra apresen-
tar - se em estado de recuperação Na trilha do Imbiruçu
foi observada maior variação da abertura do dossel (3
a 13) em relação à Trilha da Cobra (9 a 14), o que
pode ter influência da derrubada de árvores para alar-
gamento da trilha, ou como citado por Bianchini et al.,
. (2001) está relacionada com a abertura de clareiras, a
complexidade estrutural do dossel e a sua deciduidade.
Relação entre as variáveis B Não houve correlação sig-
nificativa entre o número de bromélias e a abertura
de dossel nas trilhas do Imbiruçu (t = 1,30; p¿0,05)
e da Cobra (t = - 0,07; p¿0,05). O estabelecimento e
o crescimento das espécies tropicais seriam limitados,
segundo Denslow (1987), principalmente pela radiação
total incidente e por sua duração. Porém nesse estudo,
a luminosidade não parece ser um recurso limitante, po-
dendo outros fatores exercerem maior influência, como
a forma de obtenção de nutrientes ou a umidade. Esse
resultado pode ser corroborado por Martini et al.,
.(2002), que não encontrou relação entre quantidade e
concentração de luz com a densidade de plantas. Além
disso, Martini et al., (2002) sugerem que mesmo com
a presença de clareiras, o aparecimento de determina-
das espécies vegetais iriam depender do acaso e da com-
posição da comunidade no entorno. Sendo assim, o fato
da maior abertura do dossel, não seria suficiente para
determinar a maior presença de bromélias, visto que
dependeria da presença de outros indiv́ıduos próximos
e da ação do acaso na dispersão até ali, já que para se
estabelecer com sucesso, é preciso que elas sejam dis-

persadas até o local.

CONCLUSÃO

As trilhas do Imbiruçu e da Cobra não diferem significa-
tivamente quanto à densidade de bromélias, porém dife-
rem quanto à abertura do dossel e essas duas variáveis
não estão correlacionadas entre si. Desta forma, ou-
tros fatores podem estar determinando a presença de
bromélias, como a ação do acaso, a obtenção de nutri-
entes e a umidade. Ao comparar borda e interior da tri-
lha, houve diferença significativa em ambas as trilhas.
Na trilha do Imbiruçu, detectou - se maior número de
bromélias na borda do que no interior, como já era espe-
rado. No entanto, na trilha da Cobra, o maior número
de bromélias foi encontrado no interior, o que pode es-
tar relacionado com estresse por perda de água.
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