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INTRODUÇÃO

O semi - árido brasileiro abrange cerca de 11% de todo o ter-
ritório nacional, sendo uma área heterogênea com diversas
formações vegetais (comumente denominadas de Caatinga)
e com uma hidrografia única formada por rios intermitentes,
que sofrem influência do clima semi - árido (MIN, 2008;
MMA, 2004). Nessa região encontra - se cerca de 18% das
áreas de bacias hidrográficas do páıs, tendo como princi-
pal aspecto o caráter intermitente dos rios (Steffan, 1977 e
Maltchik, 1999).

Embora os rios sejam sistemas abertos, de fluxo cont́ınuo,
onde os nutrientes recebidos são carreados continuamente
para longe do local de liberação (Arrojo e Gracia, 2000),
os rios do semiárido brasileiro apresentam um importante
peŕıodo de seca onde o fluxo de água superficial é inter-
rompido (Maltchik et al., 996). Estes ambientes aquáticos
naturais, mesmo que intermitentes, exercem um papel fun-
damental na manutenção da biodiversidade dos sistemas
aquáticos do semiárido nordestino (Maltchik, 1999). Esta
caracteŕıstica, associada aos peŕıodos de cheia, tem uma
grande influência na distribuição espacial e temporal da co-
munidade zooplanctônica (Simões et al., 2008).

A comunidade zooplanctônica representa o conjunto de or-
ganismos que vive flutuando na água, possuindo movimen-
tos próprios, porém, com capacidade natatória limitada,
sendo muitas vezes incapazes de vencer contra - correntes.
O zooplâncton de água doce é constitúıdo por diferentes
grupos de invertebrados, predominantemente Protozoa, Ro-
tifera e Crustacea, este último composto, principalmente,
por Copepoda e Cladocera (Tavares & Rocha, 2001).

Tundisi (1997) afirma que as espécies de zooplâncton re-
spondem rapidamente às diferentes condições ambientais
das massas de água. Temperatura, condutividade, pH
e concentração de nutrientes são variáveis que determi-
nam em conjunto um “envelope” de condições em que
se desenvolvem os organismos planctônicos. Portanto, o
zooplâncton é um excelente indicador das condições f́ısicas
e qúımicas das massas de água, em águas interiores e a
sua composição e diversidade refletem em grande parte es-

tas condições. A diversidade e composição do zooplâncton
é um indicador não só das condições pŕıstinas do sistema,
mas de sua deterioração.

Dentre os principais grupos do zooplâncton, os rot́ıferos
geralmente sobressaem em termos de riqueza e densi-
dade. Além de serem importantes indicadores de condições
ecológicas, constituem um elo fundamental na teia trófica
aquática (Hutchinson, 1967; Nordy & Watanabe, 1978).
Os cladóceros e os copépodes também apresentam grande
participação no fluxo de energia e ciclagem de nutrientes
(Payne, 1986).

OBJETIVOS

Este trabalho tem como objetivo avaliar padrões de variação
na diversidade e abundancia de zooplâncton (rot́ıferos,
cladóceros e copépodos) ao longo de um ciclo hidrológico
do Riacho Cipó (São João do Sabugi–RN) na região
Seridó/Borborema do semiárido brasileiro.

MATERIAL E MÉTODOS

2.1 ÁREA DE ESTUDO E PLANO AMOSTRAL

O Estado do Rio Grande do Norte ocupa uma área equiv-
alente a 52.796,791 km2, sendo 98% inserido no clima
semiárido. A região do Seridó/Borborema está localizada
ao sul deste estado e ao norte da Paráıba, entre as cidades
de Patos (PB) e Caicó (RN) (MME, 2005).

O presente estudo teve como local de coleta o Riacho Cipó
(afluente do Rio Sabugi), um riacho intermitente localizado
no munićıpio de São João do Sabugi. O riacho estudado
faz parte da bacia hidrográfica Piranhas - Açu (PB/RN).
O Rio Piranhas - Açu nasce na Serra de Piancó no estado
da Paráıba e desemboca próximo à cidade de Macau no
Rio Grande do Norte. Sua bacia hidrográfica abrange um
território de 42.900 km 2, distribúıdo entre os estados da
Paráıba e Rio Grande do Norte, e está totalmente inserida
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em território semiárido. Precipitações médias variam en-
tre 400 e 800 mm anuais concentradas entre os meses de
fevereiro e maio (MME, 2005).
Foram realizadas quatro coletas durante o ano de 2006,
sendo duas no peŕıodo chuvoso (abril e junho) e duas no
peŕıodo seco (setembro e dezembro). O ponto de coleta
consistiu em um trecho do rio com comprimento de aproxi-
madamente 250 metros.

2.2 MÉTODOS E ANÁLISES

O zooplâncton foi amostrado usando uma rede de plâncton
de 30 cm de diâmetro, 60 cm de comprimento (excluindo o
copo coletor) e malha de 60 µm. A rede foi arrastada na su-
perf́ıcie da água por 10m, em três locais diferentes no ponto
de coleta (três replicas). Os arrastos foram feitos durante
o peŕıodo crepuscular e nas margens, em profundidades en-
tre 50 e 100 cm. Na presença de fluxo superficial de água
as réplicas foram feitas em áreas de remanso e corredeira,
enquanto que na fase seca, quando não havia fluxo de água
superficial, cada réplica consistiu de um arrasto em poças
diferentes. Quando mais de uma poça não foi encontrada,
então as réplicas foram repetidas na mesma poça (possivel-
mente gerando pseudo - replicação).
O conteúdo de cada arrasto foi concentrado no copo cole-
tor da rede em um volume de 80 ml e transferido para um
pote plástico onde a amostra foi preservada em formol 4%
e neutralizada com sacarose. Ao mesmo tempo em que a
amostra foi concentrada no copo coletor foi adicionado água
com gás para anestesiar os indiv́ıduos antes de serem fixa-
dos. Durante esse processo o volume foi mantido o mesmo.
As amostras coletadas foram etiquetadas e levadas para
o Laboratório de Zoologia da UEPB (Campus I), onde
os organismos dos grupos Rotifera, Cladocera e Copepoda
foram identificados. As contagens foram feitas em câmara
Sedgewick - Rafter (utilizando microscópio óptico) a par-
tir de quatro subamostras de 1 ml retiradas de cada pote
plástico de 80 ml representando uma réplica. Os dados apre-
sentados representam a média das contagens de individuos
com base no volume concentrado de 80 ml.

RESULTADOS

Durante o mês de abril, o qual representa a primeira coleta,
constatou - se que a distância entre as margens do rio foi
17,2m. O fluxo de água no respectivo trecho apresentou ve-
locidade de 0,16m/s, turbidez de 26,0cm, temperatura de
35.20C, e oxigênio dissolvido na água, 6,9mg/l. Durante a
segunda coleta (junho), verificou - se que a distância entre
as margens do rio foi de 18,5m, e observou - se ausência
do fluxo de água. A temperatura da água foi 29.00C. O
oxigênio dissolvido na água e a turbidez apresentaram val-
ores de 3,0mg/l e 33,0cm, respectivamente. Assim como
na segunda coleta, a terceira (setembro) não apresentou
fluxo de água, sendo as distâncias entre as margens do rio
15,1m. Apresentou temperatura 29.70C, oxigênio dissolvido
na água 5,0mg/l e turbidez, 50,3cm. A quarta e última co-
leta, que aconteceu durante o mês de dezembro, também
não apresentou fluxo de água, e a distância entre as margens
do rio foi de 10,7m. A temperatura foi 27,60C, o oxigênio
dissolvido na água foi 4,9mg/l e a turbidez, 60,0cm. Não
houve presença de macrófitas em nenhuma coleta.

Ao final do estudo foi contado um total de 17.498 in-
div́ıduos, representados por 7 famı́lias de rot́ıferos, 4 famı́lias
de cladóceros e 3 taxa de copépodes (Calanoida, Cyclopoida
e nauplius). O grupo mais diverso foi Rotifera (12 espécies),
seguido de Cladocera (5 espécies) e, por fim, Copepoda (2
espécies, e nauplio).Nas coletas realizadas durante a fase de
cheia foram encontrados 11.090 indiv́ıduos, enquanto que
na fase de seca, 6.408 indiv́ıduos.

Os rot́ıferos mais abundantes foram Brachionidae (22%),
Filiniidae (8%) e Lecanidae (7%). Este grupo é caracter-
izado, em relação ao hábito alimentar, por organismos de-
trit́ıvoros e consumidores de bactérias, e que, devido a estes
hábitos, são comumente encontrados com maior riqueza
e densidade em relação aos Cladocera e Copepoda, em
ambientes eutróficos (SEGERS 1995 - 1996, GANNON &
STEMBERGER, 1978; ORCUTT & PACE, 1984). Entre-
tanto, autores como Infante et al., (1982) e Nogueira (1996),
encontraram maior riqueza e densidade deste grupo zoo-
planctônico também nos ambientes oligotróficos, com baixa
produtividade. Dentre os Rot́ıfera as espécies encontradas
foram: Filinia terminalis (Plate, 1824), Filinia longiseta
(Ehrenberg, 1834), Hexarthra propinqua (Bartos, 1948),
Hexarthra intermedia Wiszniewski (1978), Asplanchinopus
multiceps Schrank (1993), Brachionus bidentatus Anderson,
1889, Brachionus calyciflorus Pallas, 1766, Brachionus fal-
catus Zacharias, 1898, Brachionus leydigi Cohn, 1862, Pla-
tionus patulus (Muller, 1786), Lecane lunaris (Ehrenberg,
1995), Polyarthra remata (Skovikov, 1993).

Os cladóceros foram representados principalmente por
Moinidae (5%) e Daphinidae (3%). Dentre os Cladocera
foram encontradas 5 espécies: Alonella granulata Brehm,
1933, Leydigiopsis megalops (de Sars, 1901), Ceriodaphnia
reticulata (Jurine, 1820), Moina reticulata (Daday, 1905) e
Latonopsis australis Sars, 1888.

Os copépodos mais abundantes foram as formas jovens
(nauplius) de Calanoida e Cyclopoida (28%). Dentre
os Copepoda foram encontrados 3 taxa: Notodiaptomus
iheringi (Bayly, 1966), Mesocyclops longisetus (Morton,
1985) e formas jovens de copépodes (nauplius). De acordo
com Paggi (1984), formas adultas de Copepoda possuem
poucos registros em rios, sendo, porém, muito numerosas as
larvas (Nauplii e Copepodito).

Os cladóceros e os copépodos também apresentam grande
participação no fluxo de energia e ciclagem de nutrientes de
plańıcies de inundação, visto que são predominantemente
filtradores de detritos, algas e bactérias (PAYNE, 1986), e
representam grande parte dos itens alimentares de jovens e
adultos de peixes (PAGGI & JOSÉ DE PAGGI, 1990).

Comparando as coletas, durante o mês de abril havia um
maior volume de água e consequentemente fluxo constante,
caracterizando o peŕıodo de cheia; no mês de junho já era
notável uma redução do volume e do fluxo de água; en-
tretanto nos mês de setembro já era viśıvel a formação
de poças, relativamente grandes enquanto que no mês de
dezembro as mesmas já encontravam - se com o volume re-
duzido ou totalmente secas.

O ı́ndice de similaridade de Morisita - Horn (S) entre a abril
e junho foi S = 0,543; entre abril e setembro, S = 0,477; en-
tre a abril e dezembro, S = 0,284; entre junho e setembro, S
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= 0,661; entre junho e dezembro, S = 0,057 e entre setembro
e dezembro, S = 0,119.
Os valores de Riqueza de familias para o Riacho Cipó du-
rante o periodo chuvoso (abril e junho) (R = 9,67 ±1,53
e R = 9,67 ±1,53, respectivamente) foram maiores que na
fase de seca (setembro e dezembro) (R = 6,67 ± 0,58; R =
4,67 ± 1,53, respectivamente). O ı́ndice de diversidade de
Shannon (H) foi menor durante a fase seca, nos meses de
setembro (H = 1,43) e dezembro (H = 0,98) e maior na fase
cheia, nos meses de abril (H = 1,54) e junho (H = 1,69).
No presente estudo, a intermitência do rio e os extremos de
cheia e seca podem ser os fatores que explicam a variação
observada na diversidade de zooplâncton. A comunidade
zooplanctônica foi mais abundante e mais diversa no peri-
odo chuvoso do que no peŕıodo seco. Esperava - se que hou-
vesse uma maior densidade de indiv́ıduos durante o peŕıodo
de seca, tendo em vista a diminuição do volume de água,
e consequentemente a concentração dos mesmos. Entre-
tanto, os resultados obtidos contradizem essa afirmação,
pois o fluxo intenso reduz a densidade zooplanctônica, mas
traz espécies adicionais dos tributários. Em contraste, rios
com baixos fluxos desenvolvem comunidades t́ıpicas de ecos-
sistemas lênticos (KOBAYASHI et al., 1998). Resultados
semelhantes também foram observados para peixes em rios
intermitentes do semiárido brasileiro, onde a presença do
fluxo de água superficial acrescentou espécies ao sistema
(Medeiros & Maltchik, 2001).
Medeiros et al., 2008), estudando rios intermitentes e açudes
na área de estudo do presente trabalho, conclúıram que
estes ambientes apresentaram uma alta transparência da
água. Considerando - se os peŕıodos de cheia e seca, o maior
número de taxa zooplanctônicos foi verificado na cheia, dev-
ido à grande contribuição dos rot́ıferos, que apresentou uma
ńıtida variação temporal no número de taxa. Os cladóceros
também apresentaram o mesmo padrão de variação do que
os rot́ıferos.

CONCLUSÃO

Para a composição da fauna zooplanctônica do rio inter-
mitente estudado, verificou - se que os taxa Brachionidae,
pertencente ao grupo dos rot́ıferos, e nauplii, pertencente
ao grupo dos copépodos, foram os mais abundantes no am-
biente estudado e em todo o ciclo hidrológico.
Para avaliação da riqueza da fauna de zooplâncton
(Rot́ıferos, Cladóceros e Copépodos), concluiu - se que há
uma maior riqueza durante o peŕıodo de cheia. Dados rev-
elam que houve um maior número de indiv́ıduos durante a
fase chuvosa, o que caracteriza uma alta densidade.
O ı́ndice de diversidade de Shannon mostra que durante o
peŕıodo de cheia, houve uma maior diversidade de taxa.
Para o ı́ndice de Similaridade Morisita - Horn (S) constatou
- se que as coletas realizadas nos meses de junho (segunda
coleta) e setembro (terceira coleta) foram mais semelhantes
entre si.
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grama de Iniciação Cientifica (PIBIC) da UEPB (cota

2008/2009). Esse trabalho recebeu financiamento da
FAPESQ/UEPB (Proc. 68.0006/2006.0) e suporte loǵıstico
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variáveis f́ısico - qúımicas na Represa de Jurumirim, Rio
Paranapanema, SP. Tese de Doutorado. Escola de Engen-
haria de São Carlos, Universidade de São Paulo.

NORDI, N. & WATANABE, T.. Nota preliminar sobre
os rot́ıferos (zooplâncton) do Açude Epitácio Pessoa, Bo-
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