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INTRODUÇÃO

A expansão da vegetação secundaria em grande parte
das áreas de fronteira agŕıcola da região amazônica (Fe-
arnside, 1996) e a alta produtividade primária desta
vegetação (Wandelli, 2008), indica a sua capacidade de
contribuir com a absorção de carbono da atmosfera.
Exemplos significativos de ecossistemas de vegetação
secundária na região amazônica são as áreas de pou-
sio no sistema agŕıcola de corte e queima e a vegetação
formada após o abandono de áreas de pastagens degra-
dadas. O poder de regeneração das capoeiras é maior
se as fontes de propágulos estão por perto e o histórico
de uso da terra, antes do abandono, não for muito de-
gradante (Guariguata e Ostertag, 2001).
1996 observaram que a taxa de acúmulo anual de bio-
massa diminui com o aumento da idade da vegetação
secundária. Moreira (2003) observou que o número de
queimadas influencia negativamente o estoque de bio-
massa da regeneração natural de áreas de pastagem, de
agricultura e de plantio de seringueiras abandonadas na
região de terra firme ao norte de Manaus.
Abandonar a área agŕıcola em decĺınio de produtivi-
dade à regeneração natural é o processo tradicional
adotado pelos agricultores da Amazônia para recupe-
rar a fertilidade do solo (Homma et al., ., 1998). No
entanto, a prática de pousio parece estar sendo menos
adotada pelos agricultores por razões socioeconômicas,
o que poderá acarretar na diminuiçao dos serviços sócio
- ambientais das capoeiras (Wandelli, 2008).

OBJETIVOS

O objetivo do presente estudo é estimar os estoques de
biomassa da regeneração natural de áreas degradadas
por atividades de agricultura familiar.

MATERIAL E MÉTODOS

Este trabalho foi realizado na comunidade Buriti do
Projeto de Assentamento Tarumã Mirim em Ma-
naus, AM. As vegetações secundárias avaliadas tiveram
histórico de uso de agricultura não mecanizada e esta-
vam sobre solos arenosos e argilosos.
A biomassa aérea de sete capoeiras em pousio e com
idade entre 1 e 10 anos foi amostrada por meio de par-
celas de 10 m x 10 m, distando pelo menos 10 m das
bordas da vegetação secundária e 50 m das bordas das
florestas. Todas as plantas com diâmetro à altura do
peito (DAP) ≥ 1 cm foram numeradas, identificadas
botanicamente e seus diâmetros e hábitos registrados.
A biomassa aérea total de uma capoeira corresponde
à soma da biomassa da liteira e das herbaceas, obti-
das por meio do peso seco de amostras coletadas nas
parcelas, com a biomassa arbórea.
O estoque de biomassa das espécies arbóreas foi es-
timada indiretamente para cada ano do estudo com
base nas equações alométricas monoespećıficas e mul-
tiespećıficas desenvolvidas por Wandelli (2008) para a
mesma região do estudo. O cálculo da biomassa aérea
das lianas foi feito com a equação alométrica multies-
pećıfica desenvolvida por Gehring et al., . (2004).
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RESULTADOS

O Acúmulo Médio Anual de Biomassa (AB) das Capo-
eiras de Solos Argilosos (CAG) é estatisticamente maior
do que aquele de Capoeiras de Solos Arenosos (CAR)
(F1,10=10,51;p¡0, 012).AsCARobtiveramumacumulomédiodebiomassade7t/ha, contra14t/haemCAG.Assim, adeterminaçãodainfluênciadasvariáveisindependentessobreabiomassadacapoeirafoianalisadaseparadamenteportipodesolo.
O Estoque de Biomassa (EB) em CAG foi fortemente
influenciado pela idade (tempo de abandono) das mes-
mas , porém não foi estatisticamente significante (r2

= 0,891; p < 0,056), enquanto que em CAR a bio-
massa não foi determinada pela sua idade (r2 = 0,155;
p = 0,441). Por outro lado, o tempo de abandono con-
tribuiu com a determinação do EB quando foi associ-
ado em um modelo que reuniu variáveis relativas ao
histórico de uso da área por meio do ı́ndice: Idade /
número de queimadas + exploração madeireira (pre-
sença 1; ausência 0). A influência dessas variáveis sobre
a biomassa foi maior em CAG (r2 =0,986; p < 0,007) do
que em CAR ( r2 = 0,662; p < 0,049). Possivelmente,
a textura arenosa propicia que fatores limitantes como
disponibilidade de matéria orgânica e umidade do solo
influenciem o EB, causando menores taxas de acúmulo
anuais. Logo, em CAR, em sua primeira década de de-
senvolvimento, a textura do solo pode ser um fator mais
determinante para o AB do que o tempo de abandono
em relação às CAG.
A Riqueza de Espécies (RE) das CAG foi diretamente
relacionada com a biomassa da vegetação secundária
(r2 = 1,00; p < 0,00), porém, esta relação não foi ob-
servada entre as CAR (r2 = 0,312; p < 0,097). A di-
versidade floŕıstica das CAG também foi determinada
pela idade destas, quando associada aos dados relativos
ao histórico de uso, também por meio do ı́ndice: Idade
/ número de queimadas + exploração madeireira (r2 =
0,988; p < 0,006). Todavia, esta relação não foi deter-
minada para as CAR (r2 = 0,177; p = 0,406). Portanto,
o tipo de solo pode ser um fator mais limitante do que a
biomassa e a idade da capoeira para determinar a RE.

CONCLUSÃO

A maioria dos estudos sobre estoque de biomassa em ve-
getações secundarias não considera o tipo de solo. Por-

tanto, propomos que para as capoeiras com poucos anos
de idade os dados sejam analisados de de acordo com o
tipo de solo, uma vez que em solos arenosos, a textura
parece ser um fator limitante do estoque de biomassa e
da riqueza de espécies, ao contrario de capoeiras sobre
solos argilosos, que são influenciadas diretamente pelo
tempo de abandono.
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