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INTRODUÇÃO

O Cerrado é o segundo maior bioma da América La-
tina ocupando cerca de 25% do território brasileiro
com uma área de vegetação nativa remanescente de
aproximadamente 51% (CRS/IBAMA 2009). O Cer-
rado é constitúıdo por um mosaico de formações flo-
restais, savânicas e campestres. Dentre as formações
florestais destacam - se as Matas de Galeria, que
acompanham córregos e riachos de pequeno porte (Ri-
beiro e Walter 1998). As matas de galeria possuem
grande importância para a manutenção, funcionamento
e equiĺıbrio dos ecossistemas aquáticos, uma vez que
regulam os fluxos de transferência de matéria e ener-
gia entre o ambiente terrestre e aquático. Em sistemas
aquáticos de pequeno porte a produtividade primária é
mantida principalmente pela entrada de detritos oriun-
dos da vegetação ripária (Vannote et al., 1980), e
a decomposição é o processo chave para a ciclagem
de nutrientes em sistemas lóticos (Wallace et al., .
1997). Em escala local, o fator que exerce maior in-
fluência sobre o controle da velocidade de decomposição
é a qualidade f́ısico - qúımica dos detritos foliares.
Portanto, alta razão C:N, concentrações elevadas de
carbono, compostos secundário¡ins datetime=”2011 -
04 - 27T16:23”cite=”mailto:usuario�s¡/ins¿ e estrutu-
rais podem desacelerar o processo de decomposição.
Os compostos secundários desempenham diferentes
funções, como suporte estrutural (lignina e celulose) e
proteção contra herb́ıvora (compostos fenólicos). Den-
tre as substâncias fenólicas, as encontradas em maior
abundância nos vegetais são os ácidos fenólicos, fla-
vonóides e taninos, e estes são responsáveis por reduzir
a palatabilidade e impedir a digestibilidade.

OBJETIVOS

O objetivo deste estudo foi avaliar a dinâmica de fenóis
totais e taninos condensados durante o processo de de-
composição de detritos foliares em sistema lótico, con-
siderando também a influência das variações sazonais
das caracteŕısticas hidrológicas da água sobre o pro-
cesso de lixiviação dos compostos secundários quando
os detritos são incubados em dois peŕıodos distintos.

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi desenvolvido na Mata de Galeria do
córrego do Pitoco localizada na Reserva Ecológica do
IBGE (15o55’52” S e 47o52’39.9” W). O córrego do Pi-
toco é classificado como sendo de 1ª ordem coberto por
vegetação nativa preservada, perfazendo uma área de
drenagem de 13,3km (Silva 2008). A serapilheira foliar
utilizada neste estudo foi coletada durante a estação
seca (junho a setembro de 2009) e as espécies seleci-
onadas pertencem ao grupo das lenhosas mais abun-
dantes da comunidade úmida da Mata de Galeria e fo-
ram as que mais contribúıram, em termos quantitati-
vos, com massa foliar. São elas: Emmotum nitens (Ica-
cinaceae), Symplocos mosenii (Symplocaceae) e Ma-
prounea guianensis (Euphorbiaceae). Foram confecci-
onadas bolsas de decomposição (20 x 20cm) com ma-
lha de 10mm contendo aproximadamente 5g de folhas.
As espécies foram incubadas no córrego separadamente
durante a estação chuvosa¡ins datetime=”2011 - 04
- 27T21:00”cite=”mailto:USUARIO�,¡/ins¿ em quatro
pontos diferentes do córrego (outubro de 2009 a feve-
reiro de 2010). A dinâmica de compostos secundários
foi observada em função do tempo de incubação, para
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isso, uma bolsa de decomposição de cada espécie foi
retirada após 0, 7, 15, 30, 60, 90 e 120 dias. Com o in-
tuito de avaliar a influência da variação sazonal das ca-
racteŕısticas hidrológicas da água sobre a dinâmica dos
compostos secundários, a serapilheira foliar das espécies
Emmotum e Symplocos coletada durante a estação chu-
vosa foi incubada em dois peŕıodos distintos: transição
chuvosa - seca (março a julho de 2010) e seca - chuvosa
(julho a novembro de 2010). Fenóis totais e taninos con-
densados foram determinados por análise colorimétrica
em espectrofotometria com UV viśıvel após a produção
de extrato a base de metanol 50%, seguindo os proto-
colos de Folin e Ciocalteau (1927) e Hagerman e Butler
(1989), respectivamente. As caracteŕısticas da água do
córrego foram mensuradas durante o experimento com
relação à variação da altura da coluna de água, vazão
e velocidade da corrente.

RESULTADOS

As espécies apresentaram diferenças significativas
quanto às concentrações de compostos secundários. Os
detritos foliares de Maprounea e Emmotum apresenta-
ram as maiores concentrações de fenóis totais, sendo
cerca de 7 e 13 vezes maiores em relação a Symploco,
respectivamente. Maprounea e Emmotum apresenta-
ram concentrações de fenóis totais iguais a 27% e 14%,
respectivamente. Os detritos de Maprounea e Em-
motum não apresentaram diferenças significativas com
relação à concentração de taninos condensados, sendo
as concentrações mensuradas em 9 e 6%, respectiva-
mente. Não foi posśıvel quantificar a concentração de
taninos nos detritos de Symplocus por estar abaixo do
limite de detecção da metodologia utilizada. Apesar
dos detritos de Maprounea apresentarem maior con-
centração de compostos secundários, a concentração
de taninos condensados representou 35% dos fenóis to-
tais, enquanto que em Emmotum os taninos represen-
taram 42%. Houve rápida lixiviação dos compostos se-
cundários nos primeiros 15 dias de incubação, assim
como também observado por Ardón & Pringle (2008).
A perda de fenóis totais após sete dias de incubação
foi de 64% para as três espécies , alcançando perdas
de 80% após quinze dias. A dinâmica de perda de ta-
ninos condensados após 7 e 15 dias foi de 50 e 88%,
respectivamente. Quando os detritos foliares foram in-
cubados em dois peŕıodos distintos, observou - se dife-
renças significativas na dinâmica de fenóis totais. As
perdas de fenóis totais foram mais acentuadas durante
a transição chuvosa - seca, estimada em 90% após sete
dias de incubação em relação à transição seca - chu-
vosa (30%). Para taninos, não foi observada diferença
significativa entre os peŕıodos. Está perda acentuada
durante a transição chuvosa - seca pode estar relacio-
nada com aumentos na velocidade da corrente e vazão
da água do córrego, que podem intensificar o processo

de lixiviação dos compostos mais solúveis no inicio do
peŕıodo de incubação.

CONCLUSÃO

Apesar das diferenças entre as espécies quanto à con-
centração de fenóis totais e taninos condensados, de-
tectou - se uma tendência geral de as espécies apresen-
tarem um decaimento da concentração dos compostos
secundários em um curto peŕıodo de tempo, nos pri-
meiros sete dias de incubação no córrego. Este aconte-
cimento pode estar relacionado uma lixiviação intensa
das folhas que pode ter levado à perda acelerada des-
tes compostos e possibilitando com isso o estabeleci-
mento de macroinvertebrados que agem como decom-
positores acarretando em perda de biomassa nas bolsas
de decomposição. Quando analisado o efeito da sazo-
nalidade sobre o processo de decomposição pode ser
verificado que ocorre uma intensa perda de compos-
tos secundários quando a temperatura e velocidade do
córrego são maiores, facilitando a perda dos mesmos
pelo processo lixiviação.
(Instituição Financiadora: Universidade de Braśılia -
UnB, CNPq)
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Braśılia, Braśılia - DF, Brasil.
Vannote RL, Minshall GW, Cummins KW, Sedell JR,
Cushing CE. 1980. The river continuum concept. Ca-
nadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 37:130
- 137.
Wallace, J.B., S.L. Eggert, J.L. Meyer & J.R. Webster.
1997. Multiple trophic levels of a forest stream linked
to terrestrial litter inputs. Science 277: 102 - 104.

X Congresso de Ecologia do Brasil, 16 a 22 de Setembro de 2011, São Lourenço - MG 2


