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O	  escoamento	  superficial	  tem	  se	  mostrado	  um	  grave	  problema,	  pois	  transporta,	  
entre	   outros,	   sedimentos,	   carbono	   orgânico	   e	   nutrientes	   comprometendo	   a	  
qualidade	  das	  águas	  superficiais.	  

O	  obje;vo	  deste	  trabalho	  foi	  quan;ficar	  as	  concentrações	  e	  cargas	  de	  espécies	  
químicas	   (cá;ons)	   transportadas	   pelo	   escoamento	   superficial	   em	  área	   ciliar	   da	  
bacia	  do	  ribeirão	  Concórdia,	  município	  de	  Lontras,	  SC.	  



Área	  de	  Estudo	  

• 	  Localização:	  Bacia	  do	  Ribeirão	  Concórdia	  –	  Lontras	  –	  SC	  
• 	  Área	  de	  drenagem:	  30,74	  km2	  

• 	  Principais	  solos:	  Cambissolo,	  Argissolo	  e	  Gleissolo	  
• 	  Vegetação:	  Floresta	  Ombrófila	  Densa	  

Ribeirão	  Concórdia	  é	  afluente	  
do	  rio	  Lontras	  e	  este	  é	  afluente	  
do	  rio	  Itajaí-‐Açu,	  situados	  na	  

bacia	  do	  Itajaí	  	  
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Uso	  do	  solo	  -‐	  faixa	  de	  30	  m	  de	  largura	  
em	  torno	  dos	  cursos	  de	  água	  

Área	  de	  simulação 



DisposiDvo	  Experimental	  

• Parcela	  de	  1m2	  

• Declividade:	  2%,	  	  
• Ponto:	  área	  com	  vegetação	  na;va	  

1m	  

0,2m	  

0,12m	  Caixa	  coletora	  

1m	  

0,2m	  

Três	  chapas:	  enterradas	  cerca	  de	  5	  cm	  no	  solo.	  	  

Caixa	  coletora:	  montante	  foi	   fechado	  e	   jusante	  
foi	  man;do	  aberto,	  para	  medição	  da	  vazão	  e	  a	  
coleta	  das	  amostras	  de	  água.	  

• No	   lado	  voltado	  para	  o	   interior	  da	  parcela,	   foi	  
realizada	  uma	  abertura,	   com	  altura	  de	  0,05	  m,	  
que	   possibilitou	   a	   coletado	   da	   água	   de	  
escoamento	   superficial	   e	   os	   elementos	  
transportados	  por	  ela.	  	  

Estabelecidas	   através	   do	   isolamento	   da	   área,	  
pela	  fixação	  de	  chapas	  de	  aço.	  

2,7m	  

Simulador	   de	   chuva:	   semelhante	   ao	   descrito	   por	  
Meyer	  e	  Harmon	  (1979).	  
	  
Bicos	  aspersores:	  	  
• 	  Para	  precipitações	  <	  a	  60	  mm	  h-‐1	  =	  S.S.CO.3/8KSS-‐45	  	  
• 	  Para	  precipitações	  >	  a	  80	  mm	  h-‐1	  =	  Veejet	  80-‐100.	  
• 	  Ambos	  foram	  operados	  com	  uma	  pressão	  constante,	  
aferida	  por	  um	  manômetro.	  	  



Definição	   das	   Intensidades	   médias	   das	   chuvas:	   foram	   medidas	   no	   final	   do	   ensaio	   de	  
simulação,	  com	  auxílio	  de	  uma	  caixa	  coletora,	  sobre	  a	  qual	   foi	   simulada	  chuva	  durante	  5	  
min.	  Além	  disso,	  durante	  a	  realização	  do	  ensaio,	  foi	  colocado	  do	   lado	  externo	  de	  um	  dos	  
lados	  da	  caixa	  um	  pluviômetro	  convencional.	  	  
	  
N°	  de	  ensaios:	  2,	  realizados	  no	  mês	  de	  Janeiro,	  2010.	  
	  
Intensidades	  de	  Precipitação:	  	  
101	  mm	  h-‐1	  (ensaio	  1)	  e	  52,4	  mm	  h-‐1	  (ensaio	  2).	  

Medição	   de	   vazão	   do	   escoamento	   superficial:	  método	   volumétrico	   -‐	   foram	   realizadas	  
coletas	  de	   água,	   com	  potes	  de	  plás;co	   (de	  920	  mL),	   	   em	   intervalos	  de	   tempo	  de	  5	  min.	  
Através	   da	   relação	   entre	   o	   volume	   de	   água	   coletada	   e	   o	   intervalo	   de	   tempo	   da	   coleta	  
determinou-‐se	  a	  vazão.	  	  



Concentração	  de	  espécies	  químicas	  
• 	   Nas	   amostras	   de	   água	   foram	   determinadas	   as	   concentrações	   dos	   nutrientes,	   lí;o	   (Li),	  
sódio	  (Na),	  amônio	  (NH3),	  potássio	  (K),	  magnésio	  (Mg)	  e	  cálcio	  (Ca).	  

• 	  Para	  a	  determinação	  das	  concentrações	  dos	  nutrientes	  foi	  u;lizado	  um	  Cromatógrafo	  de	  
troca	  ca;ônica,	  marca	  DIONEX,	  equipado	  com	  uma	  coluna	  de	  separação	  ca;ônica.	  

Tratamento	   dos	   Dados:	   foram	   calculadas	   as	   concentrações	   médias	   dos	   nutrientes	   e	  
realizados	  cálculos	  da	  carga	  para	  os	  dois	  ensaios	  (101	  e	  52,4	  mm	  h-‐1).	  
	  

Ci	  -‐	  concentração	  da	  amostra	  i	  
Qi	  -‐	  volume	  de	  escoamento	  superficial	  armazenado	  no	  recipiente,	  onde	  foi	  coletada	  a	  amostra	  i	  
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101	  mm	  h-‐1	  

• Início	  do	  escoamento:	  5,83	  min	  
• Estabilização:	  após	  25,83	  min	  
• Total	  escoado:	  4,27	  mm	  h-‐1	  

• Início	  do	  escoamento:	  1,33	  min	  
• Estabilização:	  após	  31,33	  min	  
• Total	  escoado:	  61,71	  mm	  h-‐1	  

52,4	  mm	  h-‐1	  

v	  

v	  



0,0006 

4,49 

1,03 

3,12 

1,24 

3,91 

0,003 

3,92 

0,87 
1,84 

1,34 

2,77 

-2 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

Lítio 
Amônio 

Magnésio Lítio 
Amônio 

Magnésio 

C
on

ce
nt

ra
çã

o 
(m

g 
L

-1
) 

Ensaio 2 (i = 52,4 mm h-1) Ensaio 1 (i = 101 mm h-1) 

Com	  exceção	  do	  magnésio,	  as	  concentrações	  dos	  demais	  nutrientes	  foram	  >	  no	  ensaio	  1.	  
As	  concentrações	  médias	  não	  foram	  tão	  discrepantes	  entre	  os	  ensaios.	  A	  >	  relação	  ob;da	  
foi	  de	  1,70	  vezes	  para	  o	  potássio.	  
Sódio	  foi	  o	  nutriente	  que	  apresentou	  >	  concentração.	  As	  plantas	  não	  assimilam	  o	  sódio,	  
desta	  forma,	  este	  tende	  a	  se	  acumular	  em	  grandes	  quan;dades	  (Silva	  et	  al.,	  2007).	  

Somente	  para	  o	  líDo	  a	  Resolução	  CONAMA	  n°	  357	  de	  2005	  estabelece	  valor	  limite,	  sendo	  
este	  de	  2,5	  mg	  L-‐1.	  
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Ensaio	  1	  (i	  =	  101	  mm	  h-‐1)	   Ensaio	  2	  (i	  =	  52,4	  mm	  h-‐1)	  

Sódio	  foi	  o	  nutriente	  que	  teve	  maior	  transporte	  nos	  dois	  ensaios.	  

Segundo	  Cruz	  et	  al.	  (2006)	  a	  presença	  de	  sódio	  (Na)	  no	  substrato	  tem	  ocasionado	  redução	  no	  
crescimento	   dos	   vegetais,	   em	   virtude	   desse	   íon	   causar,	   entre	   outros	   efeitos	   nega;vos,	  
mudanças	  na	  capacidade	  das	  plantas	  em	  absorver,	  transportar	  e	  u;lizar	  alguns	  dos	  nutrientes.	  
	  	  
Os	   efeitos	   desse	   íon	   estão	   relacionados	   ao	  efeito	  osmóDco,	   que	   induz	   condição	  de	   estresse	  
hídrico	  às	  plantas	  e	  ao	  efeito	  tóxico	  direto,	  principalmente	  sobre	  os	  sistemas	  enzimá;cos	  e	  de	  
membranas.	  	  
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A	  simulação	  de	  chuva	  em	  parcela	  de	  área	  ciliar,	  com	  alta	  (101	  mm	  h-‐1	  =	  ensaio	  1)	  e	  baixa	  
(52,4	   mm	   h-‐1	   =	   ensaio	   2)	   intensidade	   de	   precipitação,	   mostrou	   que	   as	   concentrações	  
medias	  das	  espécies	  químicas	  não	  foram	  muito	  diferentes	  nos	  dois	  ensaios.	  	  
	  
	  
	  
Em	   relação	   às	   cargas	   transportadas,	   os	   valores	   no	   ensaio	   1	   foram	   significaDvamente	  
superiores	  aqueles	  do	  ensaio	  2,	  com	  excessão	  do	  lí;o.	  
	  
	  
	  
Tanto	   as	   concentrações	   dos	   nutrientes	   como	   das	   cargas	   transportadas,	   para	   os	   dois	  
ensaios,	  demonstraram	  que	  o	  sódio	  foi	  o	  nutriente	  encontrado	  com	  maior	  abundância	  no	  
escoamento	  superficial	  da	  parcela	  estudada.	  	  


