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INTRODUÇÃO

O Índice FORAM (Foraminifera in Reef Assessment and
Monitoring) é um método de avaliação da saúde ambien-
tal de recifes de corais no qual através de proporções de
diferentes grupos funcionais de foramińıferos bentônicos é
capaz de gerar um ı́ndice numérico facilmente comparável e
aplicável em programas de monitoramento (Hallock et al.,
2003).

Essa ferramenta se torna útil na medida que assim como
os corais alguns foramińıferos possuem endossimbiontes,
dessa forma suportam ambientes oligotróficos, e também
sofrem branqueamento respondendo metabolicamente de
forma similar. Quando há aumento do aporte terŕıgeno e
uma conseqüente eutrofização, no caso dos corais, ocorre
substituição para as algas, já os foramińıferos com endossim-
biontes perdem espaço para os foramińıferos heterotróficos
(Carnahan et al., 2008 & Hallock et al., 2006).

Além disso, de forma geral os foramińıferos apresentam
ciclos de vida curtos, e uma grande susceptibilidade as
mudanças de condições do ecossistema permitindo assim
uma posśıvel mudança na assembléia caso ocorra variações
ambientais, são pequenos, portanto de fácil coleta e ar-
mazenamento, estão presentes em grandes quantidades, o
que fornece uma boa base estat́ıstica, e sua coleta não im-
pacta o ecossistema (Barbieri et al., 2006; Carnaham et al.,
2008; Armynot du Chatelet et al., 2004).

A Báıa de Tamandaré esta localizada ao sul do munićıpio
de Tamandaré, Pernambuco e sofre influência de dois rios,
Formoso à Norte e Mamucaba à Sul, que despejam grandes
quantidades de reśıduos sólidos e poluentes domésticos que
podem alcançar até a isobata de até 20m nessa região (Bar-
bosa et al., 006; Michelli et al., . 2001). Seus recifes ap-
resentam uma forma de crescimento comum nos litorais
brasileiros se dispondo paralelamente à costa, no caso de
Tamandaré se formam três linhas de corais (Maida e Fer-
reira, 1997).

OBJETIVOS

O objetivo do presente trabalho é avaliar a saúde do ambi-
ente recifal através da aplicação do ı́ndice FORAM na Báıa
de Tamandaré, PE.

MATERIAL E MÉTODOS

A coleta de material foi realizada entre os dias 5 e 10
de janeiro de 2005, como parte do projeto “Diagnóstico
de saúde ambiental de recifes de coral com base em
Foramińıferos, FOCO - PROBIO 2005, Bahia - Pernam-
buco”.

Para a coleta do sedimento foram definidos três transeções
(1V, 2V e 3V) através da análise das cartas náuticas, im-
agens de satélite e caracteŕısticas f́ısicas da área, sendo as-
sim estipulada a batimetria das estações amostradas para a
coleta de foramińıferos em cada transeção (Barbosa et al.,
006). Cada transeção foi amostrada em três estações de
acordo com a batimetria nos estratos no entorno de 6m,
12m e 20m.

Em cada estação três replicas de sedimento foram coletadas
por meio de mergulho autônomo para cada estrato de pro-
fundidade, totalizando assim 27 amostras. Cada amostra foi
identificada e armazenada em local fresco, e ainda in situ
o material foi tratado com solução corante rosa de Ben-
gala, bórax e formol a 4% para fixação do protoplasma e
identificação das formas vivas no momento da amostragem
de acordo com metodologia tradicionalmente empregada
(Boltovskoy, 1965).

No laboratório a amostra foi pesada e posteriormente lavada
em peneira granulométrica de abertura de malha 0,062mm
para a retirada do silte e argila. A amostra foi secada em
estufa por 24h em uma temperatura nunca superior a 50
graus e armazenada a seco para análise. Posteriormente o
sedimento foi pesado e a triagem foi feita subdividindo -
se em pequenas frações de peso até alcançar o mı́nimo de
150 indiv́ıduos, sendo retirados para identificação apenas os
mais recentes e com a testa mais preservada.
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Na etapa seguinte foi efetuada a identificação dos
foramińıferos sob microscópio estereoscópico em ńıvel es-
pećıfico. No caso do presente trabalho, o ńıvel de gênero
foi considerado suficiente para se obter uma resposta ambi-
ental dentro dos objetivos propostos, pois para a separação
dos grupos funcionais, a identificação em ńıvel genérico é
suficiente (Hallock et al., 003) .

A partir das densidades calculadas por gênero e a separação
dos mesmos entre seus grupos funcionais(simbiontes, toler-
antes ao estresse e outros heterotróficos) (Carnahan et al.,
2008) foi calculado o ı́ndice FORAM. Através da formula:

FI = (10 x Ps) + (Po) + (2 x Ph)

Onde P representa a proporção de organismos de cada
grupo trófico dividido pela densidade total da estação, e
os foramińıferos simbiontes, tolerantes a estresse, e out-
ros heterotróficos representados por s, o & h respectiva-
mente(Hallock et al., 2003).

Para interpretação do IF considera - se que:

· FI <2 não apresenta condições de crescimento recifal

· 2 ≤ FI > 3 o recife apresenta uma condição desfavorável
para a recuperação

· 3 ≤ FI > 4 o ambiente esta em estágio inicial de decĺınio

· 4 ≥ o ambiente tem condições de crescer ou se recuperar

Através dos valores obtidos por réplica foi feita a media e o
desvio padrão por estação.

RESULTADOS

Foram identificados um total de 6.406,00 foramińıferos den-
tro de 97 gêneros pertencentes as ordens, Miliolida, Ro-
taliida e Textulariida. O maior peso triado foi 11,35g e
o menor foi 0,03g. Já os valores de ind/g oscilaram entre
10.107,14 ind/g e 15,15 ind/g. Dentre esses foramińıferos
triados 32 deles se apresentavam epifitando algas calcárias.
É importantes ressaltar que nenhum organismo se apresen-
tava corado, indicando que nenhum foramińıfero estava vivo
no momento da coleta

O ı́ndice FORAM (IF) se mostrou bem constante entre as
réplicas em função do baixo desvio padrão encontrado. A
média de IF em quase todas as estações esteve entre 2
- 3 o que segundo Hallock et al., (2003) é uma condição
desfavorável para a recuperação dos corais. Somente duas
estações apresentaram a média de IF com valores acima de
3, o que pode estar representando uma condição inicial de
decĺınio ou recuperação, sugerindo uma condição favorável
ao crescimento ou recuperação ou ainda que o local sofre
pouca influência de condições estressantes.

O alto IF encontrado em somente uma estação, devido a
dominância do gênero Amphistegina spp., pode estar indi-
cando uma condição de qualidade ambiental pretérita já que
todas as amostras foram coradas durante a amostragem e
em nenhuma delas foi encontrada evidencia de protoplasma

corado mostrando então que a assembléia preservada no sed-
imento da superf́ıcie de fundo da báıa de Tamandaré demon-
stra uma condição não atual.

CONCLUSÃO

O grande numero de heterotróficos, sendo alguns deles re-
sistentes ao estresse, associado aos baixos valores numéricos
do IF, somando - se ainda à falta de ocorrência de or-
ganismos vivos em todas as estações, sugerem uma baixa
condição de saúde ambiental no sedimento do ecossistema
recifal para suporte das condições oligotróficas proṕıcias ao
crescimento ou recuperação dos recifes de corais da Báıa de
Tamandaré.
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