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INTRODUÇÃO

No litoral do Paraná, o rio Guaraguaçu, um dos mais
importantes dessa região, propicia a existência de am-
bientes paludosos desde o munićıpio de Matinhos até
o de Paranaguá, onde encontra o mar . Ao longo de
sua plańıcie de inundação ocorrem diversas formações
pioneiras em diferentes estádios de sucessão ecológica,
entre elas os caxetais; dependentes, direta ou indire-
tamente, da influência desse rio e de seus afluentes.
Entende - se como caxetal, a associação vegetal com
diversidade variada, onde Tabebuia cassinoides (Lam.)
DC, a caxeta, domina o estrato arbóreo, sendo exclu-
sivo de ambientes hidromórficos da plańıcie litorânea
(Kuniyoshi, 1993). Enquadra - se como Formação Pi-
oneira com Influência Fluvial, de acordo com a clas-
sificação fitogeográfica do IBGE (1992). Os caxetais
sofreram, tradicionalmente, impacto antrópico devido
ao interesse em explorar a caxeta (caixeta ou malaca-
xeta). Por suas caracteŕısticas de leveza, cor e estabili-
dade, sua madeira é considerada a segunda melhor do
mundo para a fabricação de lápis. Serve também para
a confecção de tamancos, instrumentos musicais, cabi-
des, móveis, brinquedos e artesanatos (Castro, 2003).
A exploração racional da caxeta poderá servir como ins-
trumento para a geração de novos empregos e oportuni-
dades para a população de baixa renda, fortalecimento
da economia da região e para a conservação ambiental e
da própria espécie (Tiepolo, 2000). O estado do Paraná
ainda possui algumas das reservas mais significativas

decaxetais. Esses são ecossistemas de caracteŕısticas
especiais, cuja proteção e utilização vão depender do
amplo e integrado conhecimento sobre sua complexi-
dade e fragilidade, posto que peculiaridades pedológicas
restringem seu uso para outros fins (Kuniyoshi, 1993).
Entretanto quase nada se sabe sobre a dinâmica de fun-
cionamento desses ambientes. Sendo assim, espera - se
que este estudo possibilite obter conhecimentos básicos
para a melhor compreensão da ciclagem de nutrientes
nesses ecossistemas e para fornecer subśıdios a futuros
planos de manejo visando a proteção e/ou exploração
racional de seus recursos.

OBJETIVOS

Este trabalho teve como objetivo estimar as taxas men-
sais e anual de decomposição da serapilheira.

MATERIAL E MÉTODOS

Local de estudo: Às margens do rio Guaraguaçu,
na plańıcie litorânea do estado do Paraná, munićıpio
de Paranaguá, existem vários estágios sucessionais de
Formações Pioneiras com Influência Fluvial, sob dife-
rentes graus de impacto antrópico. Foi selecionada uma
reserva particular protegida há mais de 18 anos, situada
na margem direita na metade superior desse rio e de co-
ordenadas geográficas: 25o42’S e 48o 31’W .Dentro da
reserva, a área de estudo foi escolhida em função de sua
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homogeneidade e conservação do solo e da vegetação
(um caxetal) e, segundo observações locais e informes
do proprietário, sem intervenção humana significativa
nos últimos 20 anos. No ambiente de estudo foi demar-
cada uma área experimental de 40m x 40m (1600m2),
dividida em parcelas de 10m x 10m. Metodologia: Para
avaliar o processo de deocmposição foram utilizadas
bolsas de decomposição de 20x20cm (malha de 2mm),
sendo preparadas amostras de folhas da área experi-
mental, cada uma com 10g de peso seco. Foram levadas
para a área de estudo 120 amostras sendo distribúıdas
eqüitativamente pelas 10 parcelas, previamente sortea-
das. Em cada parcela escolheu - se um local mais plano
onde 12 bolsas foram dispostas lado a lado. Durante
um ano, uma bolsa foi retirada mensalmente de cada
parcela, ensacada e etiquetada, perfazendo um lote de
10 amostras. No laboratório, o conteúdo de cada bolsa
foi triado, excluindo - se ráızes e part́ıculas maiores de
solo, submetido à secagem em estufa a 70oC até peso
constante e pesado em balança com 0,01g de precisão.
Os resultados foram expressos em porcentagem do peso
inicial (%Pi). Foram calculados os coeficientes de de-
composição k’ e k, segundo as fórmulas propostas por
Jenny et al., (1949) e Olson (1963) e T50%. ou seja,
o tempo necessário para a perda de metade do peso
inicial.

RESULTADOS

Nos três primeiros meses (outubro a dezembro) a perda
de peso foi mais acentuada que nos demais, com
redução de 24% da biomassa inicial. A partir de ja-
neiro, o decĺınio é mais suave, ou seja, o processo
de decomposição tende a tornar - se mais lento até
o final do experimento, quando 43% do peso inicial
foram perdidos. O comportamento da decomposição
do folhedo verificado para a área de estudo acompa-
nhou um padrão comum em que se distinguem duas
fases: uma de rápida perda inicial de peso, seguida
por um peŕıodo de perda gradativamente mais lenta.
Vários autores encontraram curvas de decomposição
que descrevem este padrão, com a primeira fase va-
riando de 3 semanas até 6 meses, conforme o trata-
mento, tipo de serapilheira e /ou ecossistema averi-
guado (Delitti, 1984; Babar e Ewel, 1989). A perda
exponencial inicial é principalmente produto da lixi-
viação, ou seja, da retirada em solução dos compostos
hidrossolúveis, inorgânicos e orgânicos, de naturezas di-
versas (açúcares, aminoácidos, fenóis) presentes no fo-
lhedo. Nesta etapa atuam, mormente, fatores f́ısicos,
qúımicos e climáticos: precipitações, em especial (An-
derson e Swift, 1983).Tal lavagem se intensifica natu-
ralmente nos peŕıodos de maior pluviosidade. O pri-
meiro trimestre deste estudo transcorreu durante a pri-
mavera, estação em que as chuvas e a temperatura do

ar começaram a se elevar após o inverno. Isto deve ter
favorecido os processos supracitados, especialmente a
lixiviação, acelerando a velocidade da perda de peso do
material nesse peŕıodo. Quando da chegada das chuvas
mais intensas de verão, os componentes mais solúveis
das amostras provavelmente já teriam sido transferidos
para a solução do solo. Verifica - se, então, que uma se-
gunda fase de decomposição, mais lenta, passou a ocor-
rer de dezembro em diante, com perdas mais tênues, ex-
pressas nos coeficientes k e k’ bimestrais mais reduzidos.
Nessa fase posterior, com as substâncias facilmente de-
gradáveis já esgotadas, o substrato se compõe de altas
concentrações de materiais com estruturas mais resis-
tentes ou mais estáveis como celulose, hemicelulose, ta-
ninos, lignina e outros compostos fenólicos, implicando
na decrescente velocidade de decomposição do folhedo.
Nela passam a atuar ações f́ısicas e bióticas, resultando
na quebra gradativa do material foliar, processo em que
os animais detrit́ıvoros são essenciais (Lopez, 1994) em
sinergia com os microorganismos. Tal fracionamento
favorece a atividade microbiana, a lixiviação e a frag-
mentação f́ısica e bioqúımica do substrato (Lamotte,
1989). Considerando o valor de k obtido (0,56) para
um ano e T50%= 1,23, como representativos para o ca-
xetal estudado, é posśıvel dizer que estes coeficientes
de decomposição foram baixos.Segundo Olson (1963),
para florestas tropicais úmidas, a faixa de variação de k
seria de 0,3 a 4,0. Entretanto, Edwards (1977) e Golley
(1983), entre outros, advogam que valores inferiores a
1,0 são baixos para essas formações vegetais. Ecom-
plementam, afirmando que em florestas tropicais o co-
eficiente k varia de 1,1 a 3,8, evidenciando um curto
peŕıodo para a decomposição da matéria orgânica no
solo. E que em florestas temperadas, o k varia de 0,4
a 1,4, caracterizando um retardamento no processo de
decomposição. Com base no que se teve oportunidade
de observar no campo e nas caracteŕısticas do tipo de
solo da área estudada, atribui - se a lenta velocidade da
degradação da matéria orgânica provavelmente ao grau
de hidromorfismo do solo. A saturação por água promo-
vida pelas elevações do lençol freático e incrementada
periodicamente pelas chuvas, ou mesmo por eventuais
inundações do rio, tende a dificultar a aeração do solo
diminuindo seus ńıveis de oxigênio. A baixa concen-
tração de oxigênio, por sua vez,deve reduzir a maio-
ria das reações de oxidação da matéria orgânica bem
como os processos metabólicos da fauna detrit́ıvora e
da flora decompositora, cujas atividades aceleram a mi-
neralização dos reśıduos vegetais.

CONCLUSÃO

. A decomposição do folhedo no caxetal seguiu um
padrão geral: com rápida perda de peso no primeiro tri-
mestre, ocasionada, principalmente, pela lixiviação dos
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componentes solúveis; depois se atenuando até atingir
uma redução de 43% do peso inicial em um ano.
. A taxa estimada de decomposição no caxetal é
relativamente baixa e essa lenta velocidade de de-
composição parece estar relacionada, mais provavel-
mente, a caracteŕısticas do solo como hidromorfismo.
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131p.
LAMOTTE, M.1989. Place dês animaux détritivores
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artrópodes de solo na decomposição do folhedo em uma
mata alta latifoliada, no Parque Estadual de Campos
do Jordão, SP. São Dissertação (Mestrado) - Instituto
de Biociências, Universidade de São Paulo, São paulo.
85p.
OLSON, J.S.1963 .Energy storage and the balance of
producers and decomposers in ecological systems. Eco-
logy, v.44, n.2, p.322 - 331.
TIEPOLO, G. 2000. Manejo de rebrotas e propagação
vegetativa de Tabebuia cassinoides (Lam.) DC (Big-
noniaceae). Dissertação (Mestrado em Ciências Flores-
tais) Setor de Ciências Agrárias, Universidade Federal
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