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INTRODUÇÃO

Dentre os grupos que compõem a comunidade zoo-
planctônica, os cladóceros (Phyllopoda), conhecidos como
pulgas d’água, são um dos mais importantes e de maior
representatividade, pois desenvolvem papel fundamental
na transferência de energia e matéria. Devido à sua im-
portância ecológica, sensibilidade às alterações ambientais
e a facilidade na sua manipulação (Brancelj et al., 997),
os trabalhos em experimentação com cladóceros estão entre
os mais difundidos, nas mais diversas áreas, tais como al-
imentação, predação, competição, testes ecotoxicológicos,
bem como tolerância a mudanças na qualidade da água
(Ringelberg, 1997).

Entretanto, dentre os trabalhos com experimentação, um
dos mais estudados, devido à sua importância na elucidação
dos mecanismos ecológicos de transferência de energia e
matéria, além das alterações na estrutura das comunidades
aquáticas, é a influência da concentração de nutrientes (ni-
trogênio e fósforo) e do estado trófico sobre a comunidade
zooplanctônica em geral. Nos trabalhos realizados por
Vakkilainen et al., (2004) e Sendacz & Esteves (1988), obser-
vou - se que com o enriquecimento de nutrientes, ocorreu o
aumento na biomassa dos rot́ıferos, protozoário e cladóceros
de pequeno porte, em detrimento dos grandes filtradores,
como cladóceros de maior porte e copépodos calanóides. Re-
sultados semelhantes foram obtidos por Kozlowsky - Suzuki
& Bozelli (2001), e Sterza et al., (2002). Em todos os tra-
balhos observou - se que o aumento da biomassa algal e
a alteração na comunidade fitoplanctônica induzidas pelo
aumento dos nutrientes foram os principais fatores que afe-
taram a estrutura da comunidade zooplanctônica.

Em ambientes em que as condições tróficas se alteram
periodicamente, entender como esse processo influencia a
sucessão ecológica é de fundamental importância para o

entendimento da dinâmica desses ecossistemas. Em estu-
dos realizados anteriormente no açude observam - se pi-
cos da densidade populacional de Diaphanosoma spinulo-
sum na época de menor quantidade alimentar, observando -
se uma diminuição das densidades populacionais conforme
a elevação do estado trófico do açude.

OBJETIVOS

Entender a influência das alterações na qualidade ambiental
sobre a dinâmica populacional desses animais é de funda-
mental importância para a compreensão do funcionamento
e das relações dentro do ecossistema aquático. Portanto o
presente trabalho tem por objetivo analisar a resposta de
populações de Diaphanosoma spinulosum a diferentes graus
tróficos, em laboratório.

MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Área de Estudo
O Açude Taperoá II está localizado na Bacia do Rio Tap-
eroá, na região dos Cariris Velhos da Paráıba. Seu clima é
do tipo semi - árido, com irregularidade pluviométrica. Está
localizado entre as coordenadas 07º11’44”S e 07º13’44”S, e
36º50’09”W e 36º52’03”W. Se estende por uma área de 4,6
km2 com profundidade máxima de 5,7 e média de 1,4m.
Possui um volume de acumulação total de 15.148.900 m 3.
2.2 Bioensaios
Para os bioensaios em laboratório, tanto os indiv́ıduos
quanto a água para os experimentos foram trazidos do
Açude Taperoá. Em aquários de 1L, com densidade inicial
de 10 neonatos, foram adicionados nutrientes (N e P) de
forma a representar diferentes ńıveis tróficos já registrados
no açude; esses valores foram obtidos de estudos realizados
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anteriormente no local, a saber: Oligotrófico (20 µg/L N -
amônia; 10 µg/L N - nitrito; 20 µg/L N - nitrato; 10 µg/L
ortofosfato); Mesotrófico (100 µg/L N - amônia; 50 µg/L
N - nitrito; 100 µg/L N - nitrato; 100 µg/L ortofosfato);
Eutrófico (1800 µg/L N - amônia; 100 µg/L N - nitrito;
2000 µg/L N - nitrato; 500 µg/L ortofosfato).

Os animais foram alimentados a cada dos dias, com uma
cultura plurialgal, (Crucigenia, Tetraedron, Scenedesmus,
Chlorella, Kirchneriella); os experimentos foram feitos em
tréplicas e mantidos por 18 dias, com contagens a cada 3
dias.

2.3-Análises dos dados

Para acompanhar o desenvolvimento das populações foi
feita a taxa de crescimento, utilizando - se a fórmula pro-
posta por Krebs (1998). Para a comparação da diferença
de desenvolvimento entre os três tipos de tratamento foi
utilizada a análise de variância (ANOVA), seguida do teste
de Tukey para observações onde estão as diferenças, com o
aux́ılio do software Statistica 6.0. (Stasfot Inc, 2001).

RESULTADOS

As populações de D. spinulosum apresentaram o seu maior
desenvolvimento na condição de menor concentração de nu-
trientes. Shrivastava et al., (1999) obtiveram comporta-
mento semelhante em um experimento com D. celebensis,
em que foi observado o maior crescimento das populações
em condições mais baixas de alimento.

As maiores variações nas taxas de crescimento e as maiores
quedas foram observadas na condição “eutrófica”, bem
como as menores densidades (densidade máxima de 108 in-
div́ıduos/ 12º dia; taxa de crescimento 0,4/ 3º dia). Boikova
(2005) observou em seu experimento com D. brachyurum,
que as populações obtiveram as menores taxas de cresci-
mento e desenvolvimento pós - embrionário mais tardio
nas condições de maior quantidade de alimento. Segundo
Walseng et al., (2001), Diaphanosoma é um dos gêneros de
cladóceros tropicais com baixas necessidades alimentares e
com baixa tolerância à eutrofização.

O tratamento oligotrófico, que apresentou maiores den-
sidades em relação aos outros tratamentos, apresentou
máximas densidades no 15º dia, enquanto os mesotrófico
e eutrófico apresentaram no 12º (Curvas de crescimento).
A análise de variância mostrou os tratamentos diferiram
significativamente, tanto no 120 (F = 90,04; p < 0,00001)
quanto no 150 dia (F = 993,18; P < 0,000001), e todos os
tratamentos diferiram entre si.

Para as populações de D. spinulosum, os resultados obti-
dos no experimento também foram similares ao que já se
registrou no açude. As populações de D. spinulosum ap-
resentaram suas maiores densidades quando o açude ap-
resentou as condições oligotróficas, fato este registrado no
ano do presente estudo. Em outros estudos realizados com
espécies congenéricas observa - se que as maiores densidades
são registradas em condições oligotróficas (Neves et al.,
003; Gulati, 1990; Mengestou & Fernando, 1991). Boikova
(2005), em seu estudo com D. brachyurum observou que as
populações se desenvolviam melhor sobre baixas condições

tróficas e que nas condições mais elevadas, além de ser reg-
istrado alterações na densidade populacional, também ocor-
reram alterações no desenvolvimento embrionário e pós -
embrionário (Malhotra et al., 993).

Observa - se que a grande variabilidade no ambiente do
semi - árido possibilita a criação de condições “ideais” de
desenvolvimento para determinadas espécies em alturas dis-
tintas, à medida em que ocorre a mudança na qualidade do
meio que é diretamente regida pelo ciclo hidrológico, ou
seja, observa - se uma sucessão ecológica que é ćıclica, ou
uma sucessão temporal, dependente da variação da quali-
dade do ambiente. Segundo Mageed & Heikal (2006), a mu-
dança na composição qúımica da água, e conseqüentemente
do estado trófico do meio, é o principal fator responsável
pelas mudanças sazonais na composição zooplanctônica nos
ambientes tropicais, diferente dos corpos d’água das regiões
temperadas, nos quais a temperatura é o fator determinante
(Sarma et al., 005).

No caso das populações de Diaphanosoma spinulosum, a
influência da qualidade de água é sentida de forma mais
aguda, pois esses animais, assim como todos os micro-
crustáceos planctônicos, têm uma tolerância menor às mu-
danças ambientais do que outros grupos zooplanctônicos
(Goldman et al., 979; Esteves & Sendacz, 1988; Elser et
al., 988; Conde - Porcuna et al., 002; Kappes & Sinsch,
2005), sendo um dos motivos, portanto, das baixas den-
sidades desse grupo em relação aos outros registrados no
açude (Crispim et al., 000; Ribeiro et al., 004; Ribeiro,
2006).

CONCLUSÃO

No presente estudo foi posśıvel definir, tanto através dos
resultados obtidos em laboratório, corroborado com uma
análise histórica dos dados registrados em campo, que
Diaphanosoma spinulosum é uma espécie indicadora da
condição trófica do açude, e que seguramente proporcionam
uma medida indireta da qualidade da água do açude.
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