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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O presente trabalho teve como objetivo avaliar a deposicao e decomposicao do material 

organico e a atividade microbiana do solo. O experimento foi conduzido entre setembro/2003 e 

Junho/2004 na RPPN na Fazenda Tamandua, Santa Terezinha (PB), para estimar a serrapilheira 

produzida. Foram utilizados 20 coletores de 1,0 m x 1,0 m, com fundo de tela de nailon a 30,0 cm 

do solo. O material recolhido foi separado em fracoes, secos em estufa, depois pesados para 

determinar a biomassa seca. Para a decomposicao da serrapilheira o material foi acondicionado 

em sacolas de nailon de 20 cm x 20 cm, malha de 1 mm', com 30g de serrapilheira. As sacolas 

foram dispostas na superficie do solo e mensalmente, retiradas uma sacola de cada tratamento, na 

qual se avaliou a decomposicao pelo metodo da pesagem. A atividade microbiana foi estimada 

utilizando-se soluc-des de KOH 0,5N, na qual absorve ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CO2 liberado do solo. Em seguida, essa 

solucao foi titulada com HC1 0,1N. Apos dez meses de coleta depositaram na caatinga 899,2 kg 

ha"
1 de materia organica, enquanto sendo 505 kg ha"

1 de folhas, 257,4 kg ha"
1 de galhos, 22,5 kg 

ha"
1 de miscelanea, 114,3 kg ha"

1 de estruturas reprodutivas. A analise de interpretacao dos dados 

permitiu concluir que a atividade microbiana foi influenciada pela precipitacao, sendo maior a 

noite; a deposicao de serrapilheira foi maior apos o termino do periodo chuvoso, tendo a fracao 

folhas contribuida com 0 maior percentual e, o periodo experimental nao foi suficiente para a 

decomposicao total da serrapilheira. 
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ABSTRACT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

The present study had as objective to evaluates the deposition and decomposition of the 

organic material and the microbial activity of the soil. The experiment was carried in the 

september/2003 to June/2004 in RPPN Fazenda Tamandua, Santa Terezinha (PB), The 

quantification of the litter production was accomplished through tern mothly collections in 20 

collectors of lm ' , The picked up material was separated in fractions, dry and weighty for 

determine the biomass. For the study of decomposition. 30g of litter was conditioned in bags of 

nylon of 20 cm x 20 cm. The bags were disposed in the soil surface and, monthly, was removed 

one bag of each treatment, where the decomposition was evaluated. The microbial activity was 

estimated using dear being used KOH 0,5N solutions, in the which absorbszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CO2 liberated of the 

soil. This solution was titled with HC1 0,1N solution. After ten months of collection the caatinga 

deposited 899,2 kg ha"
1 of deciduous materials, being 505 kg ha"

1 of the whole trees caatinga 

leaves, 257,4 kg ha"
1

 of branches and bark, 22,5 kg ha"
1

 of miscellany and 114,3 Kg ha"
1 of 

reproductive structure.The microbial activity, influenced by the precipitation, was higher at 

night; the litter deposition was higher after the end of the rainy period, the fraction leaves contri 

others, and the experimental period was not enough for the total decomposition of the litter. 



1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA INTRODUCE AO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A caatinga constitui-se na cobertura vegetal tipica do semi-arido nordestino. Em tupi, 

caatinga significa mata aberta, clara, cinza. E uma mistura de ervas, arbustos e arvores de 

pequeno porte, de folhas caducas e pequenas, tortuosas, espinhentas e de elevada resistencia 

as secas. Nas caatingas tambem sao encontradas algumas especies arboreas e arbustivas de 

folhas perenes (Mendes, 1992). 

Em uma comunidade florestal existe uma interacao intensa entre a vegetacao e o solo 

que ela ocupa, que se expressa no processo ciclico de entrada e saida de materia do solo: a 

ciclagem de nutrientes minerals (Queiroz, 1999). Neste contexto, a serrapilheira depositada 

sobre o solo das florestas tern papel fundamental na dinamica desses ecossistemas, fornecendo 

bases para urn manejo adequado e para a avaliacao de impactos decorrentes da atividade 

antropica (Cesar, 1991). 

A ciclagem de nutrientes em florestas pode ser analisada atraves da 

compartimentalizacao da biomassa acumulada nos diferentes estratos e a quantificacao das 

taxas de nutrientes que se movimentam entre seus compartimentos, atraves da producao de 

serrapilheira, sua decomposicao, lixiviacao e outros. 

O estudo qualitativo e quantitativo da serrapilheira e importante para a compreensao 

do funcionamento dos ecossistemas florestais. De acordo com Cesar (1991) a qualidade do 

sitio florestal e a soma total de todos os fatores que afetam a capacidade produtiva do local, 

incluindo os fatores climaticos, edaficos e biologicos. 

Cada ecossistema tern sua forma caracteristica de armazenar e de reciclar os nutrientes 

entre seus compartimentos. (Poggiani, 1992). Segundo este autor, ao se estudar a ciclagem de 

nutrientes em floresta natural e necessario, antes de tudo, localiza-la do ponto de vista 

geografico e climatico. Sabe-se que a forma e a velocidade de ciclagem dos nutrientes estao 

intimamente ligadas as condicoes climaticas e fenologicas. De acordo com Bray e Gorhan 
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(1974), a quantidade de material depositado ao longo de um ano, em urn determinado 

ecossistema, esta relacionada principalmente com as condicoes climaticas, sendo menor nas 

regioes frias e maior nas regioes equatoriais quentes e umidas. 

O presente trabalho teve os seguintes objetivos: 

a) estimar a deposicao ao solo do material organico; 

b) verificar a taxa de decomposicao da serrapilheira nas diferentes epocas do ano; 

c) avaliar a atividade microbiana no bioma caatinga atraves da medicao da atividade 

microbiana. 
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2. REVISAO DE LITERATI)RA 

2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.1 . Ciclagem de nutrientes em ecossistemas naturais 

A ciclagem de nutrientes refere-se a transferencia dos minerais acumulados na 

biomassa vegetal para o solo, adicionados, principalmente, atraves da queda de residuos da 

parte aerea que ira formar a serrapilheira e de sua posterior decomposicao, sendo reabsorvidos 

pela planta ou por outros organismos do sistema (Barbosa, 2000). 

O processo de ciclagem de nutrientes, que envolve a producao, decomposicao e 

liberacao de nutrientes da liteira, esta diretamente relacionado a dinamica da propria 

serrapilheira, que e constituida, basicamente, por folhas, flores, frutos, cascas e galhos. A 

adicao e decomposicao desses restos vegetais e animais sob a atuacao do clima e dos 

organismos presentes no solo exercem grande influencia; no ambiente e sao considerados 

elementos chaves na manutencao da qualidade do ecossistema (Andrade et al, 1999). 

A ciclagem de nutrientes em urn ecossistema florestal e um processo dinamico e 

continuo, envolvendo transformacoes quimicas, geologicas e biologicas atraves das quais a 

materia organica do solo e sua reserva de nutrientes sao supridas e mantidas. O ciclo nao e 

fechado os nutrientes sao adicionados ou perdidos no solo e no ecossistema. Perdas no ciclo 

ocorrem pela lixiviacao, volatilizacao e processos similares. A necessidade de se alcancar um 

certo nivel de equilibrio nesta troca continua e que torna importante o conhecimento das 

caracteristicas do ciclo para o manejo de solos florestais (Dantas, 1994). 

O estudo da ciclagem de nutrientes minerais, via serrapilheira, e fundamental para o 

conhecimento da estrutura e funcionamento de ecossistemas florestais. Parte do processo de 

retorno de materia organica e de nutrientes para o solo florestal se da atraves da producao de 
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serapilheira, sendo esta considerada o meio mais importante de transferencia de elementos 

essenciais da vegetacao para o solo (Pagano e Durigan, 2000). 

O desequilfbrio na ciclagem de nutrientes reduz a agregacao do solo, principalmente 

em funcao das sucessivas perturbacoes causadas pelo cultivo do solo e da reducao dos agentes 

ligantes organicos. As principais conseqiiencias sobre as propriedades ffsicas do solo estao 

relacionadas ao aumento do processo de erosao, diminuicao da infiltracao e retencao de agua, 

reducao da aeracao e aumento da temperatura nas camadas superficiais do solo. A interacao 

desses fatores condicionara uma diminuicao na fertilidade do solo (Vitousek e Sanford, 1986). 

O padrao de ciclagem de nutrientes nos tropicos umidos e diferente do padrao de areas 

temperadas. Nas regioes frias, grande parcela da materia organica e dos nutrientes permanece 

predominantemente no solo e sedimentos, enquanto que, nos tropicos, na biomassa, sendo 

reciclada dentro das estruturas organicas do sistema. Alem disso, a taxa de ciclagem, ou seja, 

a velocidade com que os nutrientes se movimentam entre e dentro dos compartimentos, e 

muito mais rapida em floresta tropical (Odum, 1988). 

Em regioes tropicais, a materia organica do solo (MOS) exerce funcao importante na 

ciclagem de nutrientes. Os produtos de decomposicao da materia organica favorecem as 

interacoes com a matriz do solo, principalmente com as argilas e, em solos acidos, com baixa 

capacidade de troca cationica, sao importantes para a retencao de nutrientes (Anderson e 

Spencer, 1991). As maiores contributes para a MOS sao dadas pela liteira produzida pela 

parte aerea da vegetacao e pelas raizes e seus exudatos. 

A ciclagem de nutrientes em florestas nativas para Poggiani e Schumacher (2000) e 

um processo determiantes para o equilibrio ecologico de florestas naturais e das plantacoes 

florestais de especies nativas. 
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2.2. Deposicao de serrapilheira 

Aspectos relacionados ao fluxo de deposicao de serrapilheira, as interacoes do 

processo com parametros climaticos e edaficos e ciclagem de nutrientes das especies mais 

importantes da caatinga nao foram ainda estudados, apesar da importancia do assunto em 

relacao a este tipo de vegetacao, principalmente no que se refere as condicoes ffsicas do solo, 

como a melhoria da estrutura, retencao de agua, aumento da aeracao e reducao do processo 

erosivo ( Santana, 2005). 

Existem poucas informacoes disponiveis sobre a producao de serrapilheira na 

caatinga, tanto e que Sampaio (1996), baseado apenas em dados da densidade de individuos 

usualmente observada nas areas consideradas como caatingas nativas, estimou que a massa de 

serrapilheira do bioma nao deveria ser elevada, atingindo o maximo de 3 Mg-ha^-ano"' 

Em area remanescente de caatinga no agreste paraibano, Dantas (2003) observou que a 

queda de folhedo e extremamente variavel entre os anos, sendo de 5.336 e 3.882 kg.ha-1 em 

coletores de terra nua e plastica, respectivamente, enquanto no segundo ano os valores foram 

de 2.930 em terra nua e 2.772 kg.ha"' no coletor plastico com a queda na producao sendo 

atribuida a reducao da precipitacao no segundo ano do levantamento. 

Segundo Swift et al. (1979), o funcionamento de todo ecossistema esta baseado na 

integracao de tres subsistemas: planta, herbivoro e decomponente, e a integridade do 

ecossistema e mantida pela continua transferencia de materia e de energia entre esses tres 

componentes. Em todos os ecossistemas climax, parte importante da produtividade primaria e 

representada pela serrapilheira. 

A serrapilheira e formada pelo material organico encontrado na superficie do solo das 

florestas, composto por uma fracao de galhos secos e folhas. A decomposicao e uma das 
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principals transferencias de nutrientes, constituindo um processo de fertilizacao natural, bem 

como sua ciclagem e conteudo (Tertuliano et al., 1997). 

Nos tropicos, a concentracao de nutrientes presente na biomassa e funcao de varios 

fatores, como a composicao de especies e a fertilidade do solo (Vitousek e Stanford, 1986). 

Segundo Salas (1987), os estudos da serrapilheira incluem as seguintes partes: (a) 

quantidade de residuos vegetais incorporados via serrapilheira; (b) composicao quimica; (c) 

processo de decomposicao e mineralizacao da materia organica; e (d) liberacao de gases zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(CO2) e bioelementos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3. Decomposicao da serrapilheira 

Estudos sobre a dinamica da serrapilheira possibilitam estimar a produtividade do 

ecossistema, fornecem informacoes sobre a taxa de decomposicao do material deciduo, 

permitem quantificar o teor de nutrientes que retoman ao solo e dao tambem importantes 

informacoes sobre o ciclo fenologico das plantas (Proctor et. al, 1983). 

A degradacao da serrapilheira e um processo continuo, podendo iniciar-se antes 

mesmo do material atingir o solo. Algumas folhas verdes podem abrigar, ainda na propria 

arvore, microrganismos e insetos que ja dao inicio ao processo de decompositor. As folhas 

tambem liberam continuamente, de acordo com idade e o estado fitossanitario, carboidratos, 

acidos organicos, aminoacidos e, sobretudo, potassio. Assim, podem ser considerados as 

seguintes etapas no processo de decomposicao: lavagem de compostos hidrossoluveis e 

colonizacao microbiana na parte aerea; ataque da fauna edafica e de microrganismos, com 

fragmentacao, transporte, mistura e biodegradacao do material e por ultimo a transformacao 

humica e mineral (Gonzalez e Gallardo, 1982). 
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Sob as mesmas condicoes climaticas, a velocidade de decomposicao pode variar de 

acordo com a porcentagem de lignina, polifenois, carbono, nitrogenio, fosforo e enxofre, entre 

outros componentes. A relacao entre (algumas dessas substantias tern sido usadas para 

explicar diferencas entre a velocidade de decomposicao de materiais organicos, 

principalmente a relacao C/N (Swift et al., 1979). 

A dinamica do processo de decomposicao depende, dentre outros fatores, das 

caracterfsticas de cada componente da serrapilheira, tais como: teor de lignina e nutrientes, 

resistencia, componentes secundarios, massa e tamanho do material (Haag, 1985). Dos 

componentes da serrapilheira, as folhas em geral estao em maior proporcao de massa e 

volume, alem de apresentarem maior taxa de decomposicao (Fassbender, 1993), porem 

existem tambem fracoes de dificil decomposicao, com muitas estruturas lignificadas, que 

representam em torno de 30 a 40% (Anderson e Swift, 1983). 

Uma serie de fatores e suas interacoes exercem influencia na velocidade de 

decomposicao, principalmente a umidade do solo, a temperatura do ambiente, a composicao 

quimica da serrapilheira, o estado nutricional do solo e as caracterfsticas da biota do solo 

(Reynolds e Hunter, 2001). 

O processo de decomposicao, atraves do qual os nutrientes essenciais tomam-se 

disponiveis as plantas, e uma importante parte do ciclo de nutrientes e desempenha importante 

papel no flincionamento dos ecossistemas, sendo considerado tao importante como o processo 

de fotossintese (Heal et al. 1997). 

A degradacao dos detritos vegetais e animais no solo e fundamental para o 

ecossistema, onde o carbono e reciclado para a atmosfera como dioxido de carbono, o 

nitrogenio se torna disponivel como amonio e nitrato, e os demais nutrientes associados 

(fosforo, enxofre e varios outros nutrientes) assumem formas inorganicas e podem entao ser 

assimilados pelas plantas (Stevenson e Cole, 1999). 
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Os principals mecanismos responsaveis pela transferencia dos nutrientes da biomassa 

de especies arboreas para o solo sao a lavagem da vegetacao pela chuva, que extrai 

substantias minerais e organicas das estruturas da parte aerea, e a decomposicao da biomassa 

morta, que inclui a serrapilheira, troncos e galhos caidos e raizes mortas (Gonzalez e 

Gallardo, 1986). O mecanismo de decomposicao e regulado principalmente por tres grupos de 

variaveis: a natureza da comunidade decompositora (os macro e microorganismos), as 

caracterfsticas do material organico que determinam sua degradabilidade (a qualidade do 

material) e as condicoes do ambiente (Aber e Melilo, 1991).Assim, o conhecimento da 

estrutura de tais comunidades pode ser utilizado como indicador do funcionamento do 

subsistema do solo, fornecendo informacoes sobre o grau de degradacao ou recuperacao do 

mesmo (Lavelle e Kohlmann, 1984). 

A materia organica no solo apresenta-se como um sistema complexo de substantias, 

cuja dinamica e governada pela adicao de resfduos organicos de diversas naturezas e por uma 

transformacao continua sob acao de fatores biologicos, quimicos e fisicos (Camargo et al., 

1999). 

Segundo Paul e Clark Os resfduos vegetais sao constitufdo por amido, celulose e 

hemicelulose, alguns com funcao estrutural e outros, de reserva. As plantas contem 15 a 60% 

de celulose, 10 a 30% de hemicelulose, 5 a 30% de lignina e 2 a 15% de proteinas. As 

substantias soluveis, tais como acucares, aminoacucares, acidos organicos e aminoacidos 

podem coresponder 10% do peso de materia seco, sao rapidamente removidos dos resfduos e 

facilmente utilizados pelos organismos do solo. 
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2.4. Atividade microbiana 

A respiracao edafica pode ser definida como o desprendimento do C 0 2 pela superficie 

do solo e e oriunda de pelo menos tres fontes metabolicas: a respiracao microbiana, respiracao 

das raizes. As praticas que contribuem para a adicao ou remocao de material vegetal do solo 

provocam alteracoes na biomassa microbiana, as quais podem ser avaliadas pelos 

quantitativos de gas carbonico produzido. Desta forma, a respiracao edafica tambem pode ser 

utilizada para se documentar mudancas na dinamica do carbono do solo em areas desmatada e 

cultivada (Matter et al., 1999). 

As analises dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CO2 sao muito importante para o estudo dos solos envolvendo a 

atividade biologica, material organico em decomposicao, a quantidade de biomassa 

microbiana e a determinacao do conteudo de carbonato. Metodos baseados na absorcao de 

CO2 usando solucao alcali ou na forma solida sao comumente usados em laboratorio e em 

estudos de campo, onde mostra grande sensibilidade acima do solo e e economico. O CO2 

total absorvido pela solucao pode ser estimado pelos metodos gravimetricos, condutimetrico, 

manometrico, litrimetrico e potenciometrico Silva et al. (2001). 

Grisi (1978) afirma que ha relacao linear e positiva entre a emissao do CO2 e a 

imobilizacao de nutrientes do solo, ou seja, oriundos da materia organica em decomposicao. 

Ainda de acordo com o autor, a diminuicao da respiracao dos microorganismos do solo indica 

uma correspondente remineralizacao, ou seja, os minerais anteriormente imobilizados sao 

liberados; isto ocorre apos a morte dos microorganismos. Diante disso, pode-se inferir que a 

taxa de emissao do C 0 2 de respiracao edafica e indicadora da dinamica da ciclagem dos 

nutrientes no ecossistema. 
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A atividade da biomassa microbiana do solo e frequentemente quantificada em termos 

metabolicos, atraves de indicadores como o C 0 2 emanado para a atmosfera. Atualmente. 

considerando a importancia dos atributos biologicos para os processos que ocorrem no solo, 

tern se destinado crescente atencao a atividade microbiana, pelo fato da mesma representar 

excelente indicador da qualidade e das alteracoes ocorridas no solo em funcao das diferentes 

praticas agricolas e sistemas de manejo, podendo os estudos dessa natureza fornecer subsidios 

importantes para orientar o planejamento correto da utilizacao do solo (D'Andrea et al., 

2002). 

Silvola et al. (1996) relatam que a respiracao do solo, tradicionalmente, e utilizada 

como indicador da atividade biologica do solo por ser uma medida simples. Porem, sua 

interpretacao ecologica pode ser um pouco mais complexa, visto que, a ocorrencia de C 0 2 

esta relacionada a presenca de produtores primarios e consumidores, atuando em diversos 

estagios, alem de decompositores. 
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3. MATERIAIS E METODOS 

3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.1. Area experimental zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O experimento foi conduzido na Reserva Particular de Patrimonii Natural (RPPN), 

abrangendo uma area de 325ha e nao e explorado ha mais de 25 anos, sendo caracterizado 

como caatinga arbustiva arborea fechada. Situada na Fazenda Tamandua, no municipio de 

Santa Terezinha (PB), distante 18Km da cidade de Patos. A conducao do experimento foi no 

periodo compreendido entre setembro/ 2003 e Junho/2004. 

O clima segundo a classificacao de Koppen e do tipo BSh, semi-arido. De acordo com 

Araujo(2000), se caracteriza por uma estacao seca e outra chuvosa, com precipitacoes medias 

anuais em torno de 600mm, e inicio da estacao seca em maio, podendo se estender ate Janeiro. 

Predomina na regiao um solo classificado por Neossolo litolico que se caracteriza pelo 

afloramento de rochas e topografia com fortes ondulacoes, apresentando serrotes. 

3.2. Producao de Serrapilheira 

Para estimar a quantidade de serrapilheira produzida na area de estudo, foram 

realizadas coletas mensais, durante 10 meses. 

As coletas foram realizadas atraves de caixas de madeiras com dimensoes de 1,00 m x 

1,00 m x 0,15cm, com fundo de tela de nailon tipo sombrite, com 1,0 mm de malha, a 30,0 

cm de altura do solo, distribuindo-se, aleatoriamente, uma caixa por parcela. A distribuicao 

dos coletores obedecem a orientacao dos transectos, devidamente enumerados. 

O material recolhido nas caixas coletoras (serrapilheira) foi embalado em sacos de 

papel e numerados de acordo com a numeracao dos coletores. Em laboratorio, esse material 
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foi separada nas fracoes, folha (folfolo e peciolo), galhos (parte lenhosa), miscelanea (material 

vegetal que nao pode ser identificada e material de origem animal), estrutura reprodutivos 

(flores, frutos e sementes). 

Depois de separados, essas fracoes foram colocadas em sacos de papel e levados a 

estufa com circulacao forcada de ar, a 70°C, ate atingirem peso constante, sendo 

posteriormente pesadas em balancas com 0,01 g de precisao, para a obtencao da biomassa 

seca. Apartir destes dados foram estimados as medias mensais e anuais de serrapilheira 

produzida pela caatinga, (kg.ha"
1), e a percentagem de cada uma das fracoes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.3. Estimativa da taxa de decomposicao da serrapilheira 

Na avaliacao da decomposicao da serrapilheira foi coletada a manta organica existente 

no solo. O material foi seco em estufa a 70° C, pesados cerca de 30,0g e acondicionado em 

sacolas de nailon (litterbags) medindo 20,0cm x 20,0cm, confeccionado com tela 1,0 mm
2

. 

Foram distribuido 10 litterbags na superficie do solo, em cada parcela experimental, 

totalizando 200 litterbags, sendo retirada uma sacola de cada tratamento a cada mes. 

O material foi retirado da sacola, limpo para retirada do excesso de terra e, em 

seguida, seco em estufa a 70° C. Depois de seco foi pesado, estimando-se assim, a taxa de 

decomposicao desse material. 

3.4. Avaliacao da atividade microbiana atraves da respiracao edafica no campo. 

A atividade microbiana foi determinado pelo metodo de Grisi (1978), segundo o qual 

o C02 e absorvido pelo KOH da solucao coletora e a titulacao, segundo Morita e 

Assumpcao(1993), usando o fenolftaleina e o alaranjado de metila. 
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Determinou-se, mensalmente, atividade microbiana, durante 24 horas, ao longo dos 

transectos demarcados nas parcelas experimentais. Para isso foram utilizados 9 (nove) 

recipientes de vidro, contendo em cada vidro 10ml da solucao de KOH 0,5 N. 

Os recipientes contendo a solucao de KOH foram cobertos com baldes de plastico com 

capacidade para 7,5 L. Em formato cilindrico, com 255,5 cm de diametro e 26,0 cm de altura, 

com area de 510,70 cm
2, sendo as bordas enterradas cerca de 3,0 cm no solo, para evitar as 

trocas gasosas com a atmosfera. 

Durante o periodo do ensaio, foi mantido um controle ou testemunho, constituido de 

um frasco contendo 10,0 ml de KOH 0,5 N , sendo este hermeticamente fechado. 

As amostras foram coletadas, mensalmente, em intervalos de 12 horas, 

correspondendo ao periodo diurno (7:00 as 19:00 h) e, de (19:00 as 7:00 h), o periodo 

noturno. Apos o periodo de 12 horas, as solucoes das amostras do experimento foram 

transportadas para o Laboratorio, de Analises de Solo e Agua do Departamento de Engenharia 

Florestal/CSTR/UFCG, para a titulacoes com HC1 0,1 N . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.5. Determinacao da umidade e temperatura do solo 

A medicao da temperatura do solo foi realizada mensalmente nas seguintes situacoes: 

na superficie e a 15,0 cm de profundidade, objetivando avaliar a influencia da temperatura na 

atividade dos organismos existentes no solo, o instrumento utilizado para medir a temperatura 

foi um termometro digital. 

Mensalmente tambem sera avaliada a umidade do solo, sendo coletadas amostras de 

solo aleatoriamente nas parcelas experimentais, em recipiente de peso conhecido. As amostras 

foram pesadas, colocadas em estufa a 105°C ate peso constante e, posteriormente pesadas. 
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3.6. Delineamento Experimental zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado (DIG), os 

dados foram submetidos a analisa de variancia e as medias comparadas pelo teste de Tukey a 

5%. 

3.7. Temperatura do solo 

A temperatura do solo, medida durante a fase experimental, as 7h e as 19h, na 

superficie (A) e a 15cm de profundidade(B) encontra-se representado na figura 1. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Figura 1 . Medias das temperaturas do solo na superficie (A), e a 15cm de proftindidade(B), 

em diferentes periodos, por ocasiao da coleta da serrapilheira. 

Observa-se que as temperaturas do solo obtidas as 19:00h foram, em geral, superiores 

as observadas as 07:00h, quando medidas a 15cm de profundidade (Figura 1B), o que pode 

ser atribuido ao acumulo de calor no solo durante o dia, refletindo temperaturas superiores as 

19:00h. Ja na superficie (Figura 1A), as maiores temperaturas ocorreram as 07:00h, o que 

pode ser atribuido ao resfriamento do solo durante a noite, e a superficie do solo esta exposta 
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as primeiras fontes de calor do dia. Dados semelhantes aos encontrados foram observados por 

Maia et al. (2000), Silva et al. (2001) e Alves et al. (2003) desenvolvendo trabalhos em Patos 

(PB). 

3.9. Conteudo de agua e pluviosidade da area experimental 

Na tabela 1, sao apresentados os valores (%), do conteudo de agua no solo no periodo 

estudado. Observa-se que nos meses de Outubro a Dezembro as amostras de solo 

apresentaram valores muito baixos, aumentando em Janeiro ate Abril, voltando a diminuir em 

Maio e Junho, aumento este que pode ser atribuido as maiores precipitacoes ocorridas nesses 

meses. 

Ainda no tabela 1, visualiza-se os dados de pluviosidade (mm) mensal no periodo 

estudado, tendo-se verificado um total de 805,5 mm, sendo o mes de Janeiro o mais chuvoso 

com a precipitacao mensal de 395,0 e os meses de Outubro e Novembro nao ocorrido 

precipitacao. 

TabelazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 . Pluviosidade (mm) e conteudo de agua (%) durante o periodo experimental. 

Periodo Pluviosidade Conteudo de agua * 

Outubro/03 0,0 0,76 

Novembro/03 0,0 1.21 

Dezembro/03 33,0 0,99 

Janeiro/04 395,0 21,20 

Fevereiro/04 150,2 8,41 

Marco/04 31,9 4,17 

Abril/04 147,0 12,30 

Maio/04 4,2 2,98 

Junho/04 44,2 8,77 

Total 805,5 
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Figura 2.Caixa coletora (A), sacola de nailon com serrapilheira (B) e cobertura do recipiente 

contendo a solucao de KOH, para a detenriinacao da atividade microbiana (C). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSAO 

4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.1. Deposicao da serrapilheira 

A analise dos dados mostrou diferencas entre as medias de deposicao por fracoes, a 

quantidade de folha depositada foi superior a quantidade de galhos e esta, superior a 

quantidade de estrutura reprodutiva e miscelanea, que nao diferiram entre si (Figura 3). Estes 

valores correspondem a 56,16%; 28,62%; 12,71%; 2,51%>, respectivamente. Concluindo que 

durante todo o periodo estudado foi produzido um total de 899,2 kg.ha"
1 de serrapilheira na 

area, o equivalente a 100% do material produzido. 

Folhas Galhos Est.Rep. Miscelanea 

F ra goe s 

Figura 3. Serrapilheira acumulada (kg.ha"
1), das fracoes folha, galhos, estrutura reprodutiva e 

miscelanea no final do periodo de avaliacao. Medias seguidas de letras iguais, nao diferem 

entre si pelo teste de Tukey (p<0,05). 

A deposicao da serrapilheira corresponde a uma das etapas mais importantes da 

ciclagem de nutrientes em um bioma. O seu acumulo na superficie do solo e regulado pela 

quantidade de material e taxa de decomposicao. 
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Na figura 4, encontram-se os valores da deposicao mensal das fracoes folhas, galhos, 

estruturas reprodutivas e miscelanea durante todo o periodo de avaliacao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN 

Periodo de avaliagao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 4. Serrapilheira acumulada (kg.ha"
1), das fracoes folhas, galhos, estrutura reprodutiva 

e miscelanea mensalmente, (outubro/2003 a junho/2004). 

A partir do mes de fevereiro/2004 a junho/2004 ocorreu uma grande deposicao de 

folhas devido aos periodos chuvosos (Tabela 1), tendo a maior deposicao da fracao folha 

ocorrido no mes de junho (244,1 Kg.ha"
1). Estes dados corroboram com os obtidos por 

Tertuliano et al. (1998), desenvolvendo trabalho na Estacao Ecologica do Serido, em Serra 

Negra (RN). 

Esta maior deposicao no mes de junho esta relacionada com uma resposta da 

vegetacao ao agravamento do estresse hidrico sendo determinado a queda de folhas, medida 

preventiva a alta perda de agua por transpiracao, estrategia utilizada pelas especies da 

caatinga. 
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Observa-se, ainda, na figura 4 que a fracao galhos superou as demais fracoes nos 

meses de Outubro/2003 a Janeiro/2004. Devido provavelmente a baixa precipitacao e aos 

ventos. 

Os valores medios da serrapilheira depositada mensalmente encontram-se na figura 5. 

Observa-se que houve diferenca entre estas, ao longo do periodo estudado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN 

Periodo de ava liacao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 5. Valores medios da serrapilheira depositado (kg.ha"
1), durante todo periodo de 

avaliacao, (Outubro/03 a Junho/04). Medias seguidas de letras iguais, nao diferem entre si 

pelo teste de Tukey (p<0,05). 

Nota-se na figura 5 que o pico de deposicao de serrapilheira ocorreu no mes de 

Junho/2004, entretanto, entre os meses de Outubro/2003 a Marco /2004 nao ocorreu diferenca 

quanto a producao de serrapilheira. No entanto, pode-se inferir que, a medida que aumentou o 

periodo de estiagem (Outubro e diante) comeca a ocorrer uma producao menor de 

serrapilheira. 
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A sazonalidade observada na figura 5 mostra a importancia de se estudar o ciclo 

hidrologico no bioma caatinga. Observa-se na referida figura que, nos meses de outubro, 

novembro e dezembro a serrapilheira produzida e bastante baixa. A maior contribuicao e dada 

pela fracao galhos, (figura 4), devidos, provavelmente a forte acao dos ventos neste periodo, 

visto que, como a maioria das especies ocorrente na caatinga apresenta caducifolia, pouco ou 

nenhuma folha se encontra na vegetacao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.2. Decomposicao da serapilheira 

A decomposicao da serrapilheira corresponde a uma das etapas mais importante da 

ciclagem de nutrientes em um bioma. O seu acumulo na superficie do solo e regulado pela 

quantidade de material que cai da parte aerea das plantas e sua taxa de decomposicao. Quanto 

maior o aporte da serrapilheira e quanto menor a sua velocidade de decomposicao, maior sera 

a camada de serrapilheira acumulada Haag (1985). 

Toledo (2003) afirma que e de grande importancia a compreensao dos mecanismos 

que regulam esse processo dinamico, onde a entrada de material atraves da deposicao e a 

"saida" ou transformacao via decomposicao, acontecem quase simultaneamente. 

Observa-se, na figura 6, que a taxa de decomposicao da serrapilheira, representada 

pela serrapilheira remanescente (%), nos meses de outubro, novembro e dezembro/2003 foi 

muito baixa, divido provavelmente, a ausencia de chuvas ou baixa precipitacao ocorrida nesse 

periodo. (Tabela 1). 
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OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN 

Periodo de avaliacao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 6. Serrapilheira remanescente (%) em funcao do tempo em cada periodo estudado, 

(Outubro/03 a Junho/04). Medias seguidas de letras iguais, nao diferem entre si pelo teste de 

Tukey (p<0,05). 

Entretanto a partir de janeiro/2004 houve maior taxa de decomposicao da serrapilheira 

visualizadas, principalmente, pela maior inflexao da curva. Esta maior taxa de decomposicao 

pode ser atribuida as condicoes favoraveis de conteudo de agua no solo, visto que, nos meses 

de Janeiro, fevereiro e abril ocorreram as maiores pluviosidade (395.0, 150.2 e 147.0 mm, 

respectivamente), contudo, no final do periodo 65% da serrapilheira ainda nao haviam sido 

decompostas. 
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4.3.Atividadc microbiana 

A producao media de C 0 2 resultante da atividade microbiana nos turnos diurno e 

noturno, por ocasiao da conducao do experimento e mostrado no Tabela 2. 

Tabela 2. Medias de producao total de C 0 2 (mg. m"
2.h"

1), nos 

turnos diurno e noturno. 

Turnos Produgao de C 0 2 (mg.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA m'2.K[) 

Noturno 239,56 a* 

Diurno 189,49 b 

*Mcdias seguidas de letras iguais nao diferem entre si a 5% de significancia 

pelo teste de Tukey. 

Observa-se na tabela 2, que houve diferenca na producao de C0 2 entre os turnos 

diurno e noturno, sendo maior no turno noturno. Resultados semelhantes encontrados por 

Maia et al. (2000), Silva et al. (2001) e Alves et al. (2003) ao estudar a atividade microbiana 

atraves da medicao da respiracao edafica no municipio de Patos (PB). 

Na figura 7, sao observados os valores medios da producao de C 0 2 nos diferentes 

meses, resultante das observacoes obtidas durante todo periodo de avaliacao. Verifica-se que 

as maiores producoes de C 0 2 ocorreram nos meses de Janeiro a abril, sendo esta superior a 

observada nos demais meses, coincidindo com as maiores precipitates (tabela 1). 
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300 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Periodo de ava liacao 

Figura 7. Media da producao de C 0 2 (mg. m~
2.h~'), durante o periodo de 

avaliacao,(Outubro/03 a Junho/04). Medias seguidas de letras iguais, nao diferem entre si 

pelo teste de Tukey (p<0,05). 

Observa-se que, no presente trabalho, a maior liberacao de C 0 2 esta diretamente 

relacionada com os periodos de maiores precipitacoes, onde esse resultado pode ser atribuido 

ao conteudo de agua no solo que favoreceu neste periodo, a maior atividade microbiana. Para 

Souto et al. (2000) a taxa de C 0 2 resultante da respiracao edafica e indicadora da ciclagem de 

nutrientes nos ecossistemas. 

A producao de C 0 2 medida mensalmente, resultante da atividade microbiana nos 

turnos diurno e noturno e visualizada na figura 8. Observa-se que a producao media de C 0 2 

no turno noturno foi sempre maior do que noturno diurno, o que pode ser explicado pelas 

altas temperaturas ocorrentes na caatinga, no periodo, podendo reduzir a atividade microbiana 

nas camadas superficiais do solo. 
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• Noturno • Diurno 

OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN 

P e riodo de a va fia qa o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 8. Evolucao dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA C02(mg. m"
2 h"

1) nos turnos diurno e noturno, em funcao do 

tempo,(Outllbro/03 a Junho/04), Medias seguidas de letras iguais, nao diferem entre si pelo 

teste de Tukey (p<0,05). 

Na figura 8 , as maiores producoes de CO 2 ocorreram no periodo compreendido entre 

Janeiro e abril/2004, Coincidindo com as maiores precipitacoes pluviometricas, na area 

experimental (tabela 1), Essa maior atividade microbiana, representada pela maior producao 

de CO 2, tambem esta diretamente relacionada com a umidade do solo, ja citado anteriormente. 

O inverso pode ser constatado nos meses de Outubro/03 (0,0mm), novembro/03 (0,0mm) e 

dezembro/03 (33,0mm), onde praticamente nao choveu e, a producao de C 0 2 foi bastante 

baixa. 
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5. CONCLUSOES 

A analise e interpretacao dos resultados permitiram concluir que: 

> A atividade microbiana foi influenciada pela precipitacao, sendo maior a noite; 

> A deposicao de serrapilheira foi maior apos o termino do periodo chuvoso, 

tendo a fracao folhas contribuida com o maior percentual; 

^ O periodo experimental nao foi suficiente para a decomposicao total da 

serrapilheira. 
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