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INTRODUÇÃO

A Ciência Limnologia se caracteriza pelo estudo das comu-
nidades bióticas de rios, lagoas, lagos e regiões costeiras e de
suas relações com os parâmetros abióticos caracteŕısticos de
tais ambientes A Limnologia como ciência básica e aplicada,
desenvolveu - se de forma sistemática a partir de 1970 no
Brasil, com o surgimento de grupos de pesquisas por todo
território nacional, culminando com a abertura de vários
cursos de pós - graduação. Hoje pode ser considerada uma
das mais importantes áreas atuantes da pesquisa brasileira
em Ecologia. (Esteves, 1983).

Os reservatórios urbanos apresentam restrições quanto ao
seu tamanho e oscilam desde pequenos açudes até out-
ros com milhões de metros cúbicos (Strakraba; Tunidisi,
2000). Os estudos limnológicos em especial os da comu-
nidade zooplanctônica, junto com os fatores abióticos e
antrópicos são de suma importância para o conhecimento
e caracterização de uma lagoa urbana. Constatou - se que,
em decorrência da expansão urbana, as lagoas perderam
as caracteŕısticas de natureza primitiva e ganharam outras
de natureza transformada, substituindo a cobertura vege-
tal natural pela arborização urbana; o solo pela cobertura
de asfaltos e os riachos por galerias de águas pluviais sin-
tetizando, assim, os novos aspectos da geomorfologia ur-
bana. O entorno das lagoas foi ocupado por praças, prédios
públicos e particulares, causando degradações consideráveis
nas lagoas(Medeiros, L.T.H, 2009).

A comunidade zooplanctônica é caracterizada por um
conjunto de organismos aquáticos (protozoários, rot́ıferos,
cladóceros e copépodos) que não têm capacidade foto-
ssintética e que vivem dispersos na coluna de água, apre-
sentando pouca capacidade de locomoção (são, em grande
parte, arrastados pelas correntes oceânicas ou pelas águas
do rio). As espécies de zooplâncton respondem rapidamente
às diferentes condições ambientais das massas de água,
tais como temperatura, condutividade, pH e concentrações
de nutrientes, determinam em conjunto um“envelope” de
condições em que se desenvolve estes organismos,tornando -
os excelentes indicadores das condições f́ısicas e qúımicas

do ambiente, os organismos que constituem a comu-
nidade zooplânctonica têm seu tamanho desde 40 µm a
2,5 cm. (Tundisi,1997). O zooplâncton limnético apre-
senta baixa diversidade espećıfica, mas pode apresentar ele-
vada densidade populacional, sendo consumidores primários
herb́ıvoros (Cutolo,1996).

O crescimento da malha urbana e sua proximidade destes
corpos h́ıdricos, em alguns casos, transformaram os mes-
mos em elementos não mais da paisagem rural, mas como
unidade da paisagem urbana, transmutando por vezes a
sua funcionalidade no espaço. Se, durante um determi-
nado peŕıodo, os reservatórios tinham a função h́ıdrica lo-
cal, em alguns espaços passaram a funcionar como ver-
dadeiras “lagoas” de desgastes de esgoto urbano sem trata-
mento (in natura). dos principais fatores de depleção da
qualidade da água em reservatórios urbanos no Brasil e no
mundo(Tucci,2002). Essa realidade foi encontrada na Lagoa
do Parque Sólon de Lucena localizada no centro da cidade
de João Pessoa uma lagoa natural urbana, e o estudo da
sua biodiversidade zooplanctônica. Fornecerá dados impor-
tantes sobre o mecanismo de transferência de energia, re-
generação e transporte de nutrientes, sendo a estruturação
dessa comunidade resultante dos processos de colonização
desta comunidade (Armengol, 1980, Casablanca; Sendacz,
1985 ).

Demonstrará as relações existentes entre a comunidade zoo-
planctônica e o meio, e avaliará o emprego desta comu-
nidade como bioindicadora da qualidade do ecossistema
aquático. Os dejetos do centro da cidade de João Pes-
soa, principalmente os do Mercado Central, são lançados na
Lagoa de uma forma irregular, caracteristicamente lagoas
urbanas estão submetidas a grandes pressões pelas pop-
ulações existentes no seu entorno e a qualidade da água esta
intimamente ligada às condições higiênicas e econômicas ali
presente, o aumento das atividades humanas impactantes e
o cont́ınuo crescimento populacional nessa área tem levado
o ecossistema a ńıveis cada vez mais elevados de poluição.
Para promover uma avaliação do impacto ambiental real
da localidade e seu grau de auto - depuração, faz - se
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necessário a inclusão desses invertebrados, não só pelo fato
deles ocorrerem em vários ambientes, permitindo assim a el-
evada gama de comparação e análise, como também porque
muitas espécies senśıveis a alterações ambientais podem ser
utilizadas como indicadores e monitoras da saúde desse ecos-
sistema lacustre.

Este estudo vem a analisar quantitativa e qualitativamente
a comunidade zooplanctônica que caracterizam o ambiente
de estudo, a fim de complementar a avaliação da qualidade
da água e detectar os efeitos negativos sujeitos nesse ambi-
entes, a médio e longo prazo.

OBJETIVOS

2.1. Objetivo Geral

Caracterizar os parâmetros limnológicos da Lagoa do Par-
que Sólon de Lucena –JP/PB, bem como, proporcionar um
levantamento sobre a comunidade zooplanctônica local.
2.2 Objetivos Espećıficos

Identificar a comunidade zooplanctônica da água da Lagoa
do Parque Solon de Lucena –JP/PB;

Delimitar e analisar as áreas mais afetadas pela ação hu-
mana;

Traçar um plano ambiental de reestruturação para a área
aquática do ambiente.

MATERIAL E MÉTODOS

2.1-Área de estudo

Popularmente conhecido por ”lagoa”, é considerado o cartão
postal da cidade de João Pessoa (Rodriguez, 1992). Pos-
sui 15,4 hectares de extensão. Constitui um dos recantos
mais bonitos da capital paraibana, encontrando - se sob a
proteção do Instituto do Patrimônio Histórico e Art́ıstico
do Estado da Paráıba (Cabral, 1998c). Na administração
do governador Sólon de Lucena, por volta de 1922, a velha
lagoa foi, finalmente, transformada em parque público (Ro-
driguez, 1992). Dáı surgiu a denominação Parque Sólon de
Lucena, em homenagem ao governador da época (Cabral,
1998c). Diariamente, circulam pelo local cerca de 80 mil
pessoas e mais de 2,5 mil véıculos pequenos. Mesmo se
tratando de um ecossistema de elevado valor ambiental e
social, poucos foram os trabalhos realizados em suas águas,
citando apenas: Paz (1986) que estudou a produtividade
primária e seus fatores ambientais; e, os parâmetros lim-
nológicos básicos da Lagoa (1996); estudos da SUDEMA
(1990 e 1991) com informações sobre o monitoramento de
suas águas; Lima - Silva (2003), que realizou estudos de
sobrevivência de zooplâncton (Daphnia similis) nas águas
deste ambiente em duas estações climáticas diferentes do
ano.
2.2-Coleta zooplanctônica

Inicialmente foram determinados três pontos de coleta para
a análise do zooplâncton ao redor da lagoa. A coleta para
a identificação da comunidade zooplanctônica foi realizada
no peŕıodo da manhã, em cada ponto de coleta foi reti-
rado três réplicas. Utilizou - se uma rede de plâncton com
abertura de malha de 4mm, para a filtragem e captura dos
espécimes a serem identificados em laboratório. Todas as

amostras foram fixadas com formol a 4%, armazenadas em
recipientes plásticos de capacidade de 10 ml, previamente
identificados e etiquetados.

No momento da coleta foram verificados os valores de
temperatura ambiente (termômetro eletrônico), condutivi-
dade (condutiv́ımetro), pH (phmetro) e transparência da
água(disco de Sectt).

2.3- Identificação laboratorial do zooplâncton

Foram analisados os indiv́ıduos de maior predominância en-
contrados nas amostras, a qual foi realizada com a uti-
lização de uma placa de contagem, pipeta graduada, mi-
croscópio óptico comum e manuais de identificação: Elmoor
- Loureiro,Lourdes Maria Abdu, Manual de identificação de
cladóceros ĺımnicos do Brasil. Koste,Walter ROTATORIA
Die Radertiere Mitteleuropas.

RESULTADOS

No ano de 1996 a temperatura da água da lagoa do parque
Sólon de Lucena foi bastante homogênea ao longo de seu
peŕımetro, onde os valores registrados ficaram compreendi-
dos entre um mı́nimo de 28,50C e um máximo de 33,50C. A
maior diferença observada entre duas estações consecutivas
foi de 1,00C. As temperaturas mais elevadas, basicamente,
foram observadas no peŕıodo de estiagem e as temperaturas
mais baixas, no peŕıodo chuvoso. A maior diferença entre a
temperatura do meio externo e a da água foi de 4,50C (em
jun/93).

Os valores obtidos para o pH da água mostraram que este
ambiente apresenta caracteŕısticas ligeiramente alcalinas,
onde oscilaram entre 6,25 (em mar/93) e 7,90 (em jun/93).

A demanda bioqúımica de oxigênio (DBO5) também evi-
denciou a influencia dos dejetos de esgotos domésticos nas
águas da lagoa. A variação no consumo de oxigênio mostrou
oscilações bastante acentuadas, com um mı́nimo de 2,50
mgO2/l no inicio do peŕıodo chuvoso (jun/93) e um máximo
de 61,15 mgO2/l (jul/93).

A comparação dos resultados do estudo feito por Paz (1996)
com dados pretéritos (2009) mostra que o ecossistema lacus-
tre da lagoa Parque Sólon de Lucena vem passando por uma
eutrofização artificial continua que acarreta e continuará a
acarretar impactos gerais sobre sua estrutura ecológica e
paisaǵıstica.

Atualmente, a temperatura manteve - se entre o mı́nimo de
30,10C e máximo de 32,90C, no peŕıodo de estiagem. Os
valores de pH oscilaram entre 7,75 e 8,31. A condutividade
variou de 172,2 a 242,8. A DBO variou entre 5,1 e 8,2,
indicando forte presença de matéria orgânica. Devido a in-
fluência de dejetos de esgoto domésticos lançados na lagoa
provocou uma variância na visibilidade de 35cm a 59cm.

Com relação a identificação da comunidade zooplanctônica
da área de estudo foram verificadas a predominância dos
seguintes grupos: Protozoários, Copepodos e Rot́ıferas, até
o presente momento de identificação e quantificação.
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CONCLUSÃO

Diante do estudo das comunidades zooplanctônica e de to-
das as análises realizada está claro que o lançamento de
esgoto na Lagoa do Parque Sólon de Lucena está afetando
de maneira agressiva a qualidade da água e alterando o ecos-
sistema natural.
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sidade Federal da Paráıba e em especial a professora Msc.
Lidyane Lima por nos proporcionar um vasto conhecimento
e apoio.

REFERÊNCIAS
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