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INTRODUÇÃO

As macrófitas desempenham importante papel
ecológico em ambientes aquáticos servindo como fonte
de alimento, local de refugio para diversas espécies de
vertebrados e invertebrados, participam da ciclagem
e estocagem de nutrientes e da formação de detritos
orgânicos (Esteves 1998), podendo se desenvolver em
ambientes com caracteŕısticas ecológicas diversas, ocor-
rendo em estandes mistos ou monoespećıficos (Camargo
et al., 1995). De acordo com Bianchini Jr (2003), a
distribuição e a abundância destas plantas são deter-
minadas, entre outros fatores, pela composição dos
sedimentos, turbidez das águas, disponibilidade de nu-
trientes e ação dos herb́ıvoros e os modos pelos quais as
espécies respondem aos fatores abióticos em conjunto
com os efeitos dos fatores bióticos, que determinam as
bases da diversidade e abundância das comunidades.
Dentre os fatores bióticos, a competição interespećıfica
pode ser definida como qualquer interação que afeta
negativamente o crescimento, a sobrevivência ou a fe-
cundidade da população de uma determinada espécie,
em decorrência da exploração por recursos e/ou de in-
terferência por indiv́ıduos de outra espécie (Begon et
al., 1996). Scirpus giganteus Kunth é uma macrófita
emergente comumente encontrada em banhados na
América do Sul. Comunidades fundamentalmente do-
minadas por esta espécie apresentam uma estrutura
simples, mas estável e elástica, aparecendo geralmente
em estandes monoespećıficos (Pratolongo et al., 2005).

OBJETIVOS

O objetivo deste trabalho foi buscar relação entre a do-
minância de Scirpus giganteus com a riqueza e diver-
sidade das macrófitas aquáticas de um banhado conti-
nental no sul do Brasil.

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi desenvolvido em um banhado continen-
tal, conhecido como Banhado 25, localizado no KM
32 da BR - 392, Rio Grande - Pelotas, distrito de
Povo Novo, munićıpio do Rio Grande RS (31°59’33”S e
52°17’32”O). Pela grande dimensão (13 Km extensão e
1,5 Km de largura máxima), este banhado acaba assu-
mindo diferentes aspectos fitofisionômicos ao longo de
sua extensão, tornando dif́ıcil uma caracterização ge-
neralizada. Porém, onde está a área de estudo, pode
- se visualizar a representação de pelo menos duas fi-
tofisionomias mais evidentes: a) porções do banhado
com domı́nio de Scirpus giganteus Kunth, onde foi rea-
lizado o estudo, e b) porções do banhado com domı́nio
de Cladium jamaicense Crantz. O levantamento dos
dados foi realizado durante o peŕıodo de dezembro de
2008 a janeiro de 2010 por meio de visitas mensais, a
área de estudo. Neste peŕıodo foram realizadas coletas
de material botânico, fotos e observações em campo.
Para a amostragem das macrófitas foram estabelecidos
10 transectos permanentes de 20m cada, sentido mar-
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gem - centro do banhado, distanciados entre si cerca
de 30m. O ponto inicial de cada transecto foi esta-
belecido pela margem do banhado. Para cada tran-
secto foram delimitadas 20 parcelas de 1m

2

, contiguas,
totalizando 200 unidades amostrais (UA’s). Em cada
parcela foi avaliada a cobertura ocupada pelas espécies
de macrófitas aquáticas de acordo com a escala de Do-
min - Krajina adaptada para este estudo. Para cada
espécie registrada no levantamento foram calculados os
seguintes parâmetros fitossociológicos: cobertura abso-
luta (Ca), freqüência absoluta (Fa) cobertura relativa
(Cr), freqüência relativa (Fr) e o ı́ndice de valor de im-
portância (IVI) (Muller - Dombois & Ellenberg 1974).
A partir destes parâmetros estruturais a espécie com
maior dominância, Scirpus giganteus, teve sua cober-
tura correlacionada com a riqueza de espécies através
de uma regressão linear simples, utilizando a sua co-
bertura total e o número de espécies encontrado em
cada UA. Além disso, uma correlação de Sperman foi
utilizada para analisar a relação entre a cobertura do
S. giganteus com a diversidade de espécies, a partir da
diversidade de Shannon calculada para cada UA. Os
cálculos estat́ısticos foram realizados através do soft-
ware PAST.

RESULTADOS

Foram levantadas 94 espécies de macrófitas aquáticas
distribúıdas em 67 gêneros e 52 famı́lias, sendo Cy-
peraceae a mais representativa em termos de riqueza
de espécies apresentando 15 táxons, seguido por Po-
aceae e Asteraceae com 12 táxons cada. Em relação
aos parâmetros fitossociológicos as 10 espécies com
maiores valores de importância somaram 49,9 % de
frequência relativa e 71,1% de cobertura relativa, sendo
que Scirpus giganteus contribuiu com valores de 8,5%
e 45,1% respectivamente, apresentando um valor de
importância de 26,8%, comprovando a sua forte do-
minância. Na área estudada S. giganteus encontra
- se ocupando desde a margem até o centro do ba-
nhado, porém com menores taxas de ocupação nas par-
celas marginais onde ocorre uma maior diversidade de
espécies. A regressão linear realizada entre a cober-
tura de S. giganteus e o número de espécies encon-
trada em cada unidade amostral revelou que sua do-
minância na cobertura diminui significativamente (r2=
0,3876, p¡0,0001) a riqueza de espécies. Assim como, a
correlação de Spearmam mostrou uma forte correlação
negativa (r= - 0,85, p¡ 0,0001) entre a sua cobertura
e a diversidade de espécies de cada unidade amostral,
evidenciando que a dominância desta espécie gera uma
diminuição na riqueza e diversidade das macrófitas as-
sociadas. Kandamus & Adamoli (1993) sugerem que

este efeito pode estar relacionado a sua alta densidade
de folhas no dossel, uma ampla extensão de biomassa
acima e abaixo do solo e por ser uma planta perene su-
gerindo que possui uma vantagem competitiva devido
a sua estratégia de reprodução por dominância clonal.
Thomaz (2002) relata ainda, que um dos fatores limi-
tantes para o desenvolvimento das macrófitas é a dispo-
nibilidade de luz, a qual pode estar sendo prejudicada
pela predominância de S. giganteus, cuja arquitetura da
parte aérea e seu adensamento acabam prejudicando a
penetração de luz e com isso provavelmente afetando a
ocupação das espécies.

CONCLUSÃO

A dominância da espécie emergente S. giganteus esta
relacionada a diminuição da riqueza e diversidade das
macrófitas aquáticas no local de estudo, porém estudos
mais amplos, que levem em consideração a interação
dos fatores bióticos e abióticos são necessários para
subsidiar o entendimento da dominância desta espécie
no local estudado, bem como sua relação com a com-
posição da vegetação.
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