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INTRODUÇÃO

A chegada de espécies a diferentes regiões antes não
ocupadas é um fenômeno que ocorre de forma natural
desde o inicio da vida na Terra e que tem possibilitado a
reestruturação biológica de novos ambientes, podendo
contribuir de forma positiva ou negativa para a reor-
ganização de um sistema. No entanto, este fenômeno
biológico era, por caracteŕıstica, bastante lento e es-
porádico, limitado fisicamente por barreiras geográficas
bastante expressivas, que atuavam como escudo de
proteção. Contudo, barreiras naturais instranspońıveis
deixam de existir em um ritmo nunca antes observado
graças a ações antrópicas (Zenni & Dechoum, 2008).
Segundo Moyle & Ellssworth (2004), algumas das prin-
cipais causas para o grande aumento de espécies invaso-
ras seriam exportações agŕıcolas, comércio de animais,
controle biológico, manipulação de ecossistemas, re-
creação e introduções acidentais. Estes processos cons-
tituem um grande problema para a ecologia dos ecos-
sistemas, pois afetam os principais tipos de interações
populacionais como predação, competição, herbivoria,
parasitismo e mutualismo (Fuller et al., 1999). Como
se não bastasse, essas alterações podem ainda levar a
extinções locais e perda direta de biodiversidade, além
de modificações na estrutura dos ecossistemas podendo
causar sua completa descaracterização (Cronk & Fuller,
1995). A famı́lia das gramı́neas (Poaceae) apresenta
uma grande quantidade de espécies que se tornaram
invasoras no Brasil, especialmente os capins de origem
africana como, por exemplo, Panicum maximum Jacq.,

conhecido popularmente como capim - colonião. Nos
ambientes quentes e abertos, este tipo de capim tor-
nou - se uma séria ameaça à biodiversidade (Pivello et
al., ., 1999), pois, além de competir com as populações
de plantas nativas, pode alterar o regime de fogo das
áreas invadidas devido à produção de grandes quanti-
dades de biomassa altamente inflamável na época seca,
propiciando a ocorrência de incêndios (Aires et al., .,
2005).

OBJETIVOS

O presente trabalho tem como objetivo responder a se-
guinte pergunta: O número de plântulas e jovens de
espécies nativas é igual em locais com e sem o capim
colonião?

MATERIAL E MÉTODOS

Este estudo foi desenvolvido no Parque Estadual Mata
dos Godoy, o qual, segundo Torezan (2002), apresenta
uma área protegida de floresta estacional semidecidual
de 680 ha. O levantamento foi realizado em duas áreas
através da contagem manual das plantas em 60 parce-
las de 1 m2, sendo 30 para cada área, separadas por
dez metros uma da outra e a cinco metros da borda.
Uma das áreas é um reflorestamento e possui grande
abundância de P. maximum; e a outra constitui uma
mata secundária, com ausência desta espécie invasora.
Após a contagem dos indiv́ıduos foram tomadas as me-
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didas de dossel utilizando um quadrado feito de PVC,
dividido em 25 quadrantes. As duas áreas são separa-
das por uma trilha de aproximadamente 3 metros. Para
realização da contagem, as plantas nativas foram divi-
didas em dois grupos, plântulas (até 10 cent́ımetros) e
plantas jovens (de 11 cm a 1 metro).

RESULTADOS

Foram encontradas nove (s=5) plantas jovens na área
onde o capim colonião predominava e dezesseis plantas
(s=3) na região de mata. O mesmo padrão aconteceu
em relação ao número de plântulas, onde foram encon-
tradas somente quatro (s=1) na região do capim e de-
zesseis (s=1) na região da floresta. O maior número de
plantas nativas no ambiente com ausência da espécie
P. maximum, pode ser devido a este tipo de vegetação
formar uma densa camada de biomassa, a qual reduz a
luminosidade na superf́ıcie do solo, podendo impedir os
processos de germinação e o recrutamento de espécies
nativas (Hughes & Vitousek, 1993). Além disso, essa
espécie possui uma intensa captação de nutrientes du-
rante seu crescimento, o que altera a disponibilidade
de ı́ons no solo (Asner & Beatty, 1996), interferindo no
desenvolvimento de plantas adjacentes. Porém, a alta
taxa de captação de nutrientes parece não ter sido um
fator limitante para o desenvolvimento de nativas, já
que existe um número considerável de jovens na área
de capim colonião. No caso, além da falta de luz que
não é regra para todos os lugares, já que, em alguns lo-
cais de mata secundária a incidência solar diretamente
no solo é menor que na área de capim, o que pode estar
limitando o estabelecimento de nativas é o fato de que
as folhas mortas do capim formam uma densa camada
sobre solo, que pode interferir no sucesso germinativo
das sementes, podendo atrapalhar a interação destas
com o solo.

CONCLUSÃO

A presença de capim colonião interfere no estabeleci-
mento de plântulas de espécies nativas no Parque Esta-
dual Mata dos Godoy pelo fato de formar uma cober-

tura muito densa, dificultando a interação das sementes
com o solo e limitando a chegada de luz diretamente no
substrato em alguns locais.
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