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INTRODUÇÃO

As Matas Ciliares desempenham um importante papel na
hidrologia de córregos e rios e na manutenção da integri-
dade das bacias hidrográficas. Além disso, elas são um
habitat essencial para alguns grupos, como os macroinver-
tebrados aquáticos e anf́ıbios, que dependem da preservação
simultânea de ambientes aquáticos e terrestres (3, 31).
Na escala da paisagem elas são importantes corredores en-
tre fragmentos, servindo de caminhos seguros para a movi-
mentação de animais (21, 26). Isso permite a manutenção
da diversidade genética, que é primordial na prevenção da
extinção regional de espécies (11).

A preservação das Matas Ciliares é garantida pela leg-
islação ambiental brasileira através do Código Florestal (Lei
no 4771/65), porém elas são fortemente ameaçadas pela
dinâmica de uso e ocupação do solo, sendo sua degradação
uma conseqüência da expansão desordenada das fronteiras
agŕıcolas (25). Na Amazônia, por exemplo, a conversão da
Mata Ciliar em pastagem é uma prática comum que possi-
bilita uma solução imediata para o fornecimento de água e
alimento para o gado (24).

Nesse sentido, a degradação da Mata Ciliar demanda ativi-
dades de restauração que atuam no aceleramento do pro-
cesso sucessional.
Um importante fator ecológico que deve atuar na eficiência
da restauração de Matas Ciliares é a predação de sementes.
Insetos como formigas (28), besouros da famı́lia Bruchi-
dae (19, 27) e vertebrados como pequenos e médios roe-
dores (7, 13, 16) são capazes de predar quase todas as se-
mentes disponibilizadas durante a estação reprodutiva (5).
A pressão de predação sobre as sementes é determinada
pelo tamanho e ńıvel de dispersão destas (18, 19), pela pre-
sença de substâncias liṕıdicas (12) e pelo comportamento
social dos predadores (1). Adicionalmente, predadores de
sementes podem reduzir substancialmente o recrutamento
das plântulas (30), sendo este um processo importante na
regulação da composição e estrutura de comunidades vege-
tais que influencia nas taxas e direções da sucessão vegetal.

(19),A eliminação ou degradação das Matas Ciliares altera
a diversidade, a estrutura e a complexidade vegetal das
mesmas e, conseqüentemente, pode provocar mudanças na
riqueza espećıfica e comunitária de pequenos animais t́ıpicos
de floresta (8).

Estas alterações podem influenciar nas interações intere-
spećıficas, como a predação de sementes.

Portanto, a predação de sementes é um processo importante
para entender a estrutura e a dinâmica das comunidades
vegetais (29) e sua influencia no processo de restauração de
áreas degradadas (17)

OBJETIVOS

Esse estudo teve como objetivo quantificar experimental-
mente as taxas de predação de sementes em duas Áreas
de Preservação Permanente (APP) em regeneração, que
foram submetidas a diferentes técnicas de restauração.
Dessa forma, foram testadas as seguintes hipóteses: H1) A
predação de sementes é maior na área onde não há práticas
de intervenção de recuperação, uma vez que não foi execu-
tada nenhuma forma de controle de predadores. H2) Em
áreas submetidas a técnicas de recuperação associadas ao
gradeamento do solo, a predação de sementes será menor,
pois este processo facilita a cobertura da semente, deixando
- a menos exposta aos predadores.

MATERIAL E MÉTODOS

3.1 - Área de estudo

O trabalho foi realizado em duas Áreas de Preservação
Permanente (APP1: 130 04’ 35,3” S 520 23’ 8,8” W e
APP2: 130 01’ 33,8” S e 520 24’ 15,0” W) na Fazenda
Tanguro, uma propriedade privada localizada no munićıpio
de Querência (Mato Grosso), na parte sudeste da bacia
Amazônica. As duas áreas de APPs estão degradadas e pos-
suem um histórico de 22 anos de criação de gado em seus
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arredores. Há apenas dois anos começaram a ser executadas
as técnicas de regeneração e, atualmente, essas APPs são
fragmentos em recuperação inseridos em uma paisagem de
plantação de soja, onde não há remanescentes de vegetação
natural próximos.

Na APP1 já foram implantadas diversas técnicas de recu-
peração: poleiros para aves, gradeamento do solo, plantação
de mudas, controle de saúva, deposição de folhiço e se-
mentes.

Devido ao seu histórico de uso para pastagem, a APP1
ainda é afetada pela presença de capim Brachyara sp, uma
gramı́nea invasora de dif́ıcil controle.

Além disso, as margens da APP1 possuem tratamentos dis-
tintos do solo, sendo o solo de uma das margens gradeado e
o solo da outra margem sem este tratamento.

Na APP2, chamada Jacarezinho, foi adotada apenas a
técnica de regeneração natural, após a supressão do gado.
As margens desta APP são ocupadas, predominantemente,
por capim nativo.

3.2 - Coleta de dados

Foram utilizadas sementes de três espécies arbóreas en-
contradas em Matas Ciliares, utilizadas em práticas de
restauração da região e presentes no banco de sementes
dispońıvel na Fazenda Tanguro: Trattinickia burseraefolia,
(Breu sucuruba branco), Mapronea guianensis (Caxixá) e
Didymopanax morototonii (Morototó).

Em cada APP foram estabelecidos dois transectos de 400m,
um em cada margem, paralelos ao curso d’água, distantes
30m de onde a margem já não estava alagada.

Foram determinados pontos de colocação de sementes a
cada 20m, totalizando - se 20 pontos em cada transecto.

Em cada ponto foram colocadas duas sementes de T. burs-
eraefolia, 10 sementes de M. guianensis e 18 sementes de
D. morototonii.

A quantidade de cada semente utilizada corresponde à
biomassa de 1g para cada tipo de semente.

As sementes foram colocadas diretamente sobre o solo e
ficaram expostas à predação por um peŕıodo de 22h. Após
esse peŕıodo, as sementes remanescentes de cada ponto
foram coletadas, armazenadas em sacos plásticos individ-
uais por ponto e contadas. As sementes ausentes foram
consideradas predadas.

3.3 - Análise de dados

A ocorrência de predação de cada espécie utilizada (sem
considerar o número de sementes predadas) foi avaliada pelo
teste de x2 entre as APPs.

Para testar se havia diferença entre APPs na quantidade de
sementes predadas de cada uma das espécies utilizadas, foi
feita uma ANOVA de medidas repetidas.

Também foi avaliado, através do teste t, se existia efeito da
técnica de gradeamento do solo nas taxas de predação de
sementes entre as duas margens da APP1.

RESULTADOS

Não houve diferença na freqüência de ocorrência de
predação das sementes de T.burseraefolia ( χ2=0.346;
p=0.556), M. guianensis ( χ2=2.850; p=0.091) e

D.morototonii (x2=1.250; p=0.263) entre as áreas de re-
generação natural (APP2) e as áreas com intervenção na
regeneração (APP1).

A taxa de predação das sementes entre as APPs também
não diferiu (F(1, 78) = 0,812; p = 0,370). Da mesma forma,
não existe interação entre o método de regeneração adotado
e o tipo de semente sobre a taxa de predação destas (F(2,
156)= 0,957; p=0,386).

A taxa de predação de T. burseraefolia foi de 0,031 (5 se-
mentes predadas), de M. guianensis foi de 0,060 (48 se-
mentes predadas) e D. morototonii foi de 0,083 (119 se-
mentes predadas). Apenas T. burseraefolia e D. moroto-
tonii diferiram nas taxas de predação (F (2,156) =5,350;
p=0,006). Também não houve diferença na taxa de
predação de sementes entre a margem submetida à descom-
pactação e ao gradeamento do solo e a margem sem esta
intervenção na APP1 (t = 0,482; gl = 38; p = 0,632).

Os resultados obtidos demonstraram que as taxas de
predação foram altas para todas as sementes utilizadas,
sendo que estas não diferem entre as áreas submetidas aos
diferentes métodos de regeneração. Estas taxas são con-
sideradas altas porque o presente estudo foi realizado em
apenas 22h. Nesse sentido, considerando a espécie D. mo-
rototonii que teve taxa de predação de 0,083 e partindo
de uma quantidade hipotética de 400 sementes, sobrariam
apenas 183 sementes ao final do décimo dia. Esse cenário
hipotético permite a visualização da extensão do impacto de
predação observado. Taxas altas de predação de sementes
também foram obtidas em áreas de pastagens, sendo que
mais de 95% das sementes das espécies estudadas foram
predadas antes do inicio de germinação destas, o qual con-
sistia de um máximo de 60 dias (2).

Além disso, a predação de sementes está relacionada com o
tamanho corporal e com o tempo de detecção do predador
(23) e, portanto, sementes menores devem ser preferencial-
mente escolhidas por predadores menores.

Os resultados obtidos demonstraram que a semente de
menor biomassa (D. Morototonii) foi 2,7 vezes mais predada
do que T. burseraefolia, sugerindo que há uma maior
abundância de predadores de menor tamanho corporal nes-
tas áreas. Corroborando esse fato, foi observada a presença
freqüente de formigas sobre as sementes, apesar de não ter
sido quantificado nesse estudo. Enfatizando o impacto da
predação de sementes por formigas, em um experimento de
exclusão de predadores de sementes, as formigas foram re-
sponsáveis por 70,9% da predação das sementes, seguida
pelos roedores com 6,9% (12).

Adicionalmente, diferindo dos resultados aqui encontrados,
a espécie ,M. guianensis, foi a que apresentou maiores taxas
de predação, uma vez que 94,5% das sementes expostas
foram removidas (12).

Roedores também são importantes predadores de sementes
(7), sendo que pelo menos 33 espécies incluem este recurso
em sua dieta (22). Esses predadores tendem a selecionar se-
mentes maiores, mas que não representem um grande gasto
energético para serem carregadas (23). Dessa forma, como
roedores grańıvoros tendem a ser mais abundantes em pais-
agens fragmentadas (10), esperava - se que as taxas de
predação de T. burseraefolia fossem elevadas, o que não
foi constatado nesse trabalho. No entanto, isso não sig-
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nifica que a abundância de roedores grańıvoros nas áreas es-
tudadas seja pequena, sendo necessários experimentos que
controlem o acesso às sementes, excluindo predadores de
diferentes tamanhos corporais e identificando, assim, a im-
portância relativa dos diferentes predadores de sementes.
Essa informação é fundamental para o direcionamento de
medidas de controle espećıficas para cada predador em áreas
de regeneração.
Outro fator importante é o tempo em que as sementes
ficaram expostas à predação, pois formigas possuem um
tempo menor de detecção de sementes (12), enquanto a taxa
de predação por roedores aumenta significativamente após
70 dias (10). Portanto, experimentos com tempo de duração
mais extenso poderão elucidar melhor a questão de quais se-
riam os predadores de sementes mais importantes na região
estudada.

Independentemente do tipo de predador, as taxas de
predação encontradas devem refletir diretamente no sucesso
das práticas de restauração adotadas. As altas taxas de
predação de sementes encontradas em áreas sob regeneração
natural, somada à ausência de florestas preservadas nas
proximidades, sugerem que a técnica de regeneração natural
não seja a mais indicada para essa área. Nesse caso, além do
isolamento da área e retirada dos fatores de degradação, é
necessário também a implantação de consórcios de espécies
com o uso de mudas ou sementes (25). As taxas elevadas
de predação de sementes também podem estar interferindo
no sucesso de implantação dos poleiros da APP1. Isso
porque os poleiros sozinhos não garantem o aceleramento
da sucessão vegetal, pois ela é dependente das taxas de
predação às quais as sementes estarão sujeitas.

Adicionalmente, o gradeamento do solo não reduziu as taxas
de predação. O gradeamento, através do revolvimento do
solo, reduz a compactação do solo e permite ainda a es-
timulação do banco de sementes existente (4). No entanto,
esse efeito talvez seja constatado em estudos que analisem
as taxas de predação por um peŕıodo mais extenso, onde o
gradeamento do solo deve provocar taxas de predação de-
crescentes ao longo do tempo, pois aumenta a probabilidade
das sementes serem recobertas. Isso dificultaria a visual-
ização das mesmas por predadores potenciais. Além disso,
ele deve facilitar o enraizamento da plântula (24) e, por-
tanto, diferenças significativas entre as duas margens talvez
sejam encontradas caso sejam contabilizadas as taxas de re-
crutamento.

CONCLUSÃO

A maior taxa de predação para a espécie pioneira D. mo-
rototonii, somada à baixa taxa de germinação desta espécie
(14) é um fato que merece atenção, uma vez que pode afetar
o seu estabelecimento e o estágio sucessional inicial, essen-
cial para a restauração. Dessa forma, apesar da taxa de
predação obtida para T. burseraefolia ser menor, não há
garantias de que haverá sucesso no estabelecimento desta
espécie de final de sucessão, pois seu desenvolvimento é facil-
itado pelo estabelecimento prévio de espécies pioneiras como
D. morototonii. Isso sugere o uso de um maior número de
sementes de ińıcio de sucessão associada ao uso de técnicas
de quebra de dormência (14) e da utilização simultânea de

folhiço (9), deixando, assim, as sementes menos viśıveis a
predadores.
Finalmente, é importante ressaltar a necessidade de se pro-
teger e restaurar as Matas Ciliares, não somente pelos di-
versos serviços diretos (utilização de produtos) e indiretos
(manutenção da qualidade da água e da biodiversidade)
prestados por este ecótono (20), mas também porque elas
representam a fonte de regeneração natural da paisagem
(15). Isso pode facilitar e simplificar a restauração poste-
rior de outras áreas que estiverem próximas, como Reservas
Legais. Portanto, a restauração e a conservação das Matas
Ciliares passam por um processo amplo de pesquisas para
conhecer e valorar esse ecossistema.
Os autores agradecem ao IPAM, ao PPGEE-UFG,à UNE-
MAT, à CAPES e ao CNPq

REFERÊNCIAS

1. Avgar, T., Giladi, I., Nathan, R. Linking traits of forag-
ing animals to spatial patterns of plants: social and solitary
ants generate opposing patterns of surviving seeds. Ecology
Letters, 11: 224–234, 2008.
2. Baldissera, R., Ganadi, G. Predação de sementes ao longo
de uma borda de Floresta Ombrófila Mista e pastagem.
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