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INTRODUÇÃO

O Brasil apesar de ser considerado como um páıs rico em
termos de megadiversidade, possuindo 13,1% da biodiver-
sidade do planeta (Lewinsonh & Prado, 2005), é também
aquele onde a biodiversidade encontra - se em maior risco
(Mittermeier, 1995). Essa grande e extensa biodiversidade
aos ńıveis, genético, espećıfico e de ecossistemas é resul-
tante das variações climáticas e geomorfológicas dentro de
um espaço continental.

O Brasil possui cinco importantes biomas e o maior sis-
tema fluvial do planeta (Brandon et al., 005), chegando a
conter 12,7% de toda a água do planeta, e uma vasta área
territorial marinha costeira sob sua jurisdição (3,5 milhões
de km2), o que faz que tenha também uma das maiores
concentrações de ecossistemas aquáticos do mundo. Não
há dúvidas de que a água é um dos recursos naturais mais
importantes para a vida em geral e para as atividades hu-
manas, entretanto as atividades humanas estão promovendo
fortes pressões que exigem decisões rápidas e eficientes para
minimizarem os efeitos dos rejeitos sobre os ecossistemas
(Fernández et al., 995), que causam poluição.

Para se estudar a poluição ambiental, durante muito tempo,
apenas se consideravam os aspectos f́ısicos e qúımicos do
agente poluidor, somente a partir da década de 80, que se
reconheceu que “apenas” o monitoramento qúımico e f́ısico
não seria capaz de predizer ou medir os efeitos tóxicos de
determinadas substâncias em ecossistemas aquáticos (Dorn,
1996). Neste peŕıodo cresceu a Ecotoxicologia, que integra
a Ecologia com a Toxicologia, e que através de protocolos
avalia os efeitos de diferentes estresses sobre as comunidades
biológicas (Maciorowski & Clarke, 1977).

A legislação ambiental, principalmente a brasileira, que
controla as emissões de poluentes, emprega normalmente
critérios qúımicos, os quais não são capazes de mensu-
rar os efeitos sobre a estrutura e função das comunidades
biológicas. Mesmo quando são aplicados critérios ecotox-
icológicos, capazes de analisar tais efeitos, são utilizados

como referência testes ecotoxicológicos oriundos, em maio-
ria, de pesquisas realizadas com organismos de páıses tem-
perados. No entanto, este posicionamento entra em con-
tradição quando em páıses tropicais são aplicados os mes-
mos padrões, uma vez que em condições climáticas difer-
entes, organismos de climas temperados apresentariam sen-
sitividades distintas.

Partindo do objetivo primário da aplicação de testes ecotox-
icológicos de determinar efeitos de estresses sobre as pop-
ulações, comunidades ou ecossistemas, vez que os critérios
qúımicos não o fazem, fica claro que os organismos oriundos
de climas temperados não conseguem determinar os efeitos
de distintos estresses, pois não representam populações ou
comunidades presentes nos ecossistemas tropicais.

OBJETIVOS

Este trabalho pretende responder à questão relacionada à
aplicabilidade de cladóceros tropicais em estudos ecotoxi-
cológicos e comparar estes resultados com aqueles oriundos
de trabalhos realizados com cladóceros de climas tempera-
dos.

MATERIAL E MÉTODOS

Através de revisão bibliográfica foram analisados trabalhos
cient́ıficos publicados em alguns páıses, mas principalmente
no Brasil, sobre microcrustáceos da ordem Cladocera, utl-
izando - se os periódicos da Society of Environmental Toxi-
cology and Chemistry (SETAC) e Web of Science.

RESULTADOS

Analisando - se as estratégias de vida de cladóceros tropicais
e cladóceros de climas temperados verificam - se diferenças
nas respostas de vários fatores bióticos e abióticos (Sarma,
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2003), assim, grande variação de variáveis f́ısicas, qúımicas
e biológicas entre regiões tropicais e temperadas, influen-
ciam de modo diferente o destino e a toxicidade dos con-
taminantes, assim como a distribuição, abundância e re-
spostas das espécies t́ıpicas de cada clima (Castillo et al.,
997; Lacher e Goldstein, 1997; Sarma et al., 005).

Por outro lado, o uso disseminado das espécies de clima
temperado em todo mundo, predominantemente do gênero
Daphnia, mesmo em regiões de clima tropical se deve, não
só pelo conhecimento detalhado sobre a biologia e fisiologia
desses organismos, mas, principalmente, pelo fato de serem
espécies que possuem protocolos padronizados de métodos
experimentais, o que as permite ser amplamente utilizadas
na ciência (Andrade, 2003; Sarma et al., 005), e pelo fato de
não se necessitar estudos básicos, que envolveriam tempo e
pessoal.

Para determinar se os cladóceros tropicais substituiriam de
forma adequada os tradicionais testes com dafińıdeos de cli-
mas temperados duas linhas de estudo foram abordadas: (i)
trata do cultivo das espécies em laboratório sob condições
controladas investigando o crescimento individual do or-
ganismo, crescimento populacional, biomassa, fecundidade
e longevidade (Fonseca & Rocha, 2001; Zagatto & Berto-
letti, 2006), (ii) trata de ensaios laboratoriais, utilizando
normalmente substâncias de referência, e ensaios in situ,
ou seja, trabalhos de campo onde foram usados cladóceros
para demonstrar alguns impactos decorrentes de distintos
estresses. Segundo essas pesquisas, é posśıvel determinar a
aplicabilidade dos cladóceros tropicais em cultivos laborato-
riais evidenciando métodos mais efetivos para a manutenção
dos mesmos. As pesquisas bibliográficas realizadas para a
construção deste trabalho geraram inicialmente 71 resul-
tados de trabalhos referentes à Cladóceros tropicais, evi-
denciando uma quantidade razoável de publicações na área.
Dentre esses resultados foram utilizados neste trabalho 32
referências, 21 delas referindo - se a estudos de cultivo, e
11 relacionadas a ensaios laboratoriais. A partir da análise
desses trabalhos, ficou demonstrado que os cladóceros tropi-
cais preenchem todas as condições estabelecidas para serem
organismos - testes, e mais ainda, quando testados em tra-
balhos de campo, onde a relevância ecológica é maior, os
organismos testados, conseguiram demonstrar a existência
de efeitos.

Porém, a concretização do uso de cladóceros tropicais em
testes ecotoxicológicos tem sido um processo lento e dif́ıcil
devido à facilidade que é encontrada em utilizar padrões
já existentes de espécies de páıses temperados. Além dos
problemas comuns relativos a mudanças de paradigma, a
própria legislação de páıses tropicais, como o Brasil, per-
mite a aplicação de protocolos utilizando dafińıdeos de cli-
mas temperados para o controle dos impactos ambientais.
Esta situação provoca falta de recursos para as pesquisas,
pois o cultivo dos cladóceros exige investimentos na estru-
tura do laboratório, uma vez que a tecnologia de pesquisa
para cladóceros é mais fácil de ser aplicada do que ser de-
senvolvida.

CONCLUSÃO

Segundo as pesquisas que vem sendo feitas, os cladóceros
tropicais são bons substitutos para testes ecotoxicológicos
realizados com espécies oriundas de páıses temperados,
e são aqueles onde se pode tirar alguma lição na im-
plantação de programas de gestão ambiental, com funda-
mentação ecológica, que se torna imposśıvel quando utiliza
- se cladóceros oriundos de climas temperados.
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Prinćıpios e Aplicações. Rima, São Carlos, 2006,478 p.

Anais do IX Congresso de Ecologia do Brasil, 13 a 17 de Setembro de 2009, São Lourenço - MG 2


