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Introdução 

Difenil éteres polibromados (PBDEs) são uma classe de compostos químicos orgânicos 
sintéticos usados como retardantes de chama em equipamentos eletrônicos, plásticos, têxteis, 
materiais de contrução, veículos e aviões. 

Esses compostos químicos, são resistentes a acidos, bases, calor, luz, redução e 
oxidação[1] . Consequentemente, em relação ao meio ambiente podemos afirmar que eles são 
extremamente persistentes. 

Os PBDEs contaminam o ar, a água e o solo durante sua produção e também quando 
são liberados dos produtos em que são usados como aditivos. Essa poluição atinge áreas 
remotas e chega a atingir também a cadeia alimentar e o ser humano. 

Esses compostos são considerados como potentes interferentes endócrinos. Além disso, 
outros efeitos maléficos lhes são computados, tais como: interferência no 
neurodesenvolvimento dos seres vivos (que está ligado à tireóide) e até câncer. 

 PBDEs são lipofílicos e, portanto, acumulam – se nos tecidos gordurosos. Por esse 
motivo é de vital importância conhecer o nível de lipídios nos tecidos dos organismos 
estudados. 

 Em estudos de poluição ambiental, o conteúdo de lipídios no material biológico é um 
parâmetro crucial para interpretar os resultados de poluentes orgânicos. Pois as concentrações 
de poluentes orgânicos persistentes são geralmente expressas em índice de lipídios [2]. 

 
 Objetivos 
            Nessa primeira parte do projeto, temos como objetivo determinar a quantidade total de 
lipídios em amostras de peixe Mugil lisa (tainha) e Micropogoniasf furnieri (corvina) e em 
amostras de mexilhão Perna Perna,  coletados na Baía de Guanabara,  para futuramente 
correlacionarmos esses dados com o índice de PBDEs contidos nessas amostras. 

 
Metodologia 

As amostras utilizadas são higroscópicas, portanto tornou – se necessário determinar a 
umidade para conversão dos valores finais em peso seco[3]. Para determinar a umidade, 
foram pesadas em bécher, aproximadamente, 1,0g de cada amostra previamente liofilizada. 
Levadas a estufa, a 70-80ºC, por 48 horas. Após esse período, as amostras foram pesadas 
repetidamente e recolocadas na estufa até alcançarem peso constante. 

Para determinar o teor de lipídeos totais nas amostras de peixe e mexilhão, 5,0g de cada 
amostra foram extraídas com 200ml de diclorometano, em Soxhlet por 24horas. O extrato 
obtido foi concentrado em um evaporador rotatório, transferido para frascos previamente 
pesados e levados à estufa, a 70-80ºC, por 48 horas. As amostras foram pesadas 
repetidamente e recolocadas na estufa até alcançarem peso constante.  
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Apresentação de resultados 

 

TAÍNHA CORVINA MEXILHÃO 

1 2 1 2 1 2 

Umidade 
em cada 
amostra 

(%) 

 13,94 12,90 15,40 18,68 9,95 10,52 

 

TAÍNHA CORVINA MEXILHÃO 

1 2 1 2 1 2 

Teor de 
lipídeos na 

amostra 
seca    

(mg/g) 
     81,57 83,58 26,95 * 126,1 129,4 

* Em andamento. 

 
Conclusão 

Os resultados obtidos neste trabalho estão de acordo com os encontrados na literatura 
[4] para o mesmo tipo de organismos aquáticos estudados, demonstrando que a metodologia 
analítica escolhida é apropriada para este estudo.  
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