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INTRODUÇÃO

Na Bacia Amazônica são encontrados inúmeros lagos influ-
enciados pelo pulso de inundação, que segundo Junk et al.,
(1989) é uma das maiores forças controladoras da dinâmica
dos ecossistemas aquáticos amazônicos. Essa mesma idéia
foi proposta por Neiff (1990) sob o termo de “pulso de ener-
gia e matéria” por serem enchente e vazante etapas comple-
mentares do pulso, ambas com alta capacidade reguladora
do macrossistema aquático.

O pulso de inundação gera diferentes graus de conectividade
dos sistemas lóticos e seus lagos estes gradientes e graus
de conexão dos lagos e rios promovem mudanças impor-
tantes nas comunidades aquáticas e na ecologia do próprio
sistema aquático (Duque et al., 1997). Entre os organis-
mos que habitam estes ambientes aquáticos destacam - se
as algas fitoplanctônicas que segundo Melack & Forsberg
(2001), estão entre os principais grupos de organismos fo-
tossintéticos que contribuem para a produção primária em
ecossistemas aquáticos amazônicos, e são responsáveis por
2% da produtividade primária total nos ambientes aquáticos
de áreas alagáveis. Seu curto peŕıodo de geração permite
que os importantes processos de sucessão sejam mais bem
compreendidos, sendo, portanto o fitoplâncton útil como
modelo para um melhor entendimento das comunidades
aquáticas (Huszar & Giani, 2004).

Os estudos na Bacia Amazônica Colombiana têm permitido
avançar no inventário, biologia e ecologia do fitoplâncton
(Duque et al., 007), compreendendo assim sua riqueza, den-
sidade, biomassa e produtividade primária. De maneira re-
cente se introduziu o componente funcional do fitoplâncton
relacionados às adaptações cromáticas das microalgas ao
ambiente lêntico dos lagos Yahuarcaca e Tarapoto (Mar-
ciales - Caro, 2006) e dos grupos funcionais e de mode-

lagem do sistema Yahuarcaca (Gómez, 2008).Apesar da im-
portância que merece o fitoplâncton, ainda são poucos os
estudos que abordam a dinâmica deste grupo nos ambientes
aquáticos, especialmente, no Alto rio Amazonas.

OBJETIVOS

Este estudo objetiva aprofundar o conhecimento sobre a
ecologia deste grupo e nesta ocasião busca analisar a estru-
tura desta comunidade, além de realizar uma comparação
entre os lagos, levando em conta os parâmetros f́ısicos e
qúımicos.

MATERIAL E MÉTODOS

Os lagos amostrados neste estudo foram Caballo Cocha
(3054’56.2”W 70032’40,7”S) e Cushillo Cocha (3056’14.9”W
70025’39,8”S) que situam - se próximo as cidades peruanas
também chamadas Caballo Cocha e Cushillo Cocha, os la-
gos Soco Redondo (3044’58.3”W 70031’0.3”S), Garza Cocha
(3044’59.9”W 70031’0.0”S), El Correo (3º46’ 25,7” S 70º23’
23,8” W) e Chepeten (3º49’ 31,6” S 70º28’ 26,9” W) que
situam - se próximo a cidade colombiana de Porto Nariño
e uma amostragem no sistema Yahuarcaca (3º46’ 25,7” S
70º23’ 23,8” W) que situa - se próximo a cidade de Let́ıcia-
Colômbia.

As amostragens foram realizadas durante o peŕıodo de cheia
de 2009, onde foi amostrada uma estação em cada lago e ao
mesmo tempo foram mensuradas as seguintes variáveis: pH,
condutividade elétrica, oxigênio dissolvido e profundidade.
As amostras qualitativas de fitoplâncton foram coletadas
através de arrastos horizontais e verticais com o aux́ılio de
uma rede de plâncton com 20 µm de abertura de malha,
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reservando se aproximadamente 100ml de cada amostra fix-
ada em Transeau e analisadas através de um microscópio
óptico e as identificações foram feitas com literatura es-
pećıfica. As amostras quantitativas foram coletadas com
uma garrafa do tipo Van dorn e destas foram reservados
250ml em frascos de polietileno e fixados com lugol acético
1% e analisadas em microscópio invertido. A partir das
amostras quantitativas e qualitativas foram estimados os
seguintes atributos da comunidade: densidade populacional
(ind.l - 1) (Utermöhl, 1958), riqueza espećıfica, diversidade
(H’) (Shannon & Weaver, 1963), equitabilidade (Js) (Pielou,
1966).

A estratégia utilizada para evidenciar a relação entre os da-
dos abióticos e a densidade fitoplanctônica foi uma análise
de componentes principal (ACP) com rotação VARIMAX
que foi utilizada para reduzir a dimensionalidade dos da-
dos ambientais. O padrão espacial da comunidade fito-
planctônica foi sumarizado por uma Análise de Escalona-
mento Multidimensional (NMS). Todos os cálculos foram
realizados com o programa PC - ORD (McCune and Mef-
ford, 1997).

RESULTADOS

A profundidade na região limnética variou entre 7,5m
(Garza Cocha) e 16m (Caballo Cocha). As caracteŕısticas
f́ısicas e qúımicas apresentaram um gradiente de influência
pelo rio Solimões, sendo que o lago Garza Cocha apresen-
tou os menores ńıveis de influência com os menores valores
de pH (3,7) e condutividade (15,1 µS.cm - 1), e Sistema
Yahuarcaca foi o que apresentou maiores ńıveis de influência
com maiores valores intermediários de pH (6,5) e maiores
valores de condutividade (174,4 µS.cm - 1).

Um total de 171 espécies foi inventariado, pertencendo a
nove classes taxonômicas. O lago Cushillo Cocha foi o que
apresentou a maior riqueza (37 táxons) seguido pelo lago
Caballo Cocha (31 táxons). O lago que apresentou menor
riqueza espećıfica foi o lago Soco Redondo (10 táxons). A
classe Chlorophyceae foi a melhor representada (47 espécies,
27% da riqueza total). Esta classe é freqüente em ambientes
tropicais e sub - tropicias e sua alta riqueza foi relatada
em outros trabalhos em plańıcies de inundação (Zalocar de
Domitrovic, 2002; Pinilla, 2006).

Dentro desta classe destacou - se o gênero Monoraphidium,
com sete espécies, o qual também tem sido registrado nos
trabalhos realizados por Nabout et al., (2006) na bacia do
rio Araguaia (Amazônia Brasileira) e Almeida (2008) no
lago Catalão (Amazônia Brasileira).

Destaca - se neste estudo a importância da classe Eugleno-
phyceae (44 táxons) este grupo foi o mais bem represen-
tado depois das Chlorophyceae, com 26% da riqueza to-
tal. Grande importância deste grupo foi também men-
cionada por Ibañez (1998) em um lago da plańıcie de in-
undação da Amazônia Central (lago Camaleão), Núñez -
Avellaneda (2001) em lagos na ribeira colombiana do rio
Amazonas e por Almeida (2008) em um lago de águas mis-
tas da Amazônia Central (lago Catalão). Este grupo pos-
sui grande riqueza de espécies em lagos de águas brancas
da bacia Amazônica, principalmente, nos peŕıodos de seca,

quando aumenta a concentração de matéria orgânica em
decomposição nos lagos.

Com relação a densidades populacional, a classe Chloro-
phyceae foi a que mais se destacou devido a uma floração
de (Chlorella vulgaris). Entre os lagos, Garza Cocha foi o
que apresentou os maiores valores (8*105 ind.L - 1) seguido
pelo lago Cushillo Cocha (3*104 ind.L - 1). O lago que ap-
resentou a menor densidade foi o lago Soco Redondo (3*103
ind.L - 1).

Diversidade, equitabilidade são atributos eficientes na car-
acterização da estrutura da comunidade fitoplanctônica,
sendo importantes indicadores do equiĺıbrio da mesma
(Reynolds, 1984). A diversidade apresentou valores entre
0,18 bits.ind - 1 (lago Garza Cocha) e 3,76 bits.ind - 1 (lago
Caballo Cocha), sendo estes valores semelhantes aos encon-
trados por Garcia de Emiliani (1983) na bacia do médio
Paraná (1,22-3,68 bits/ind) e menores aos encontrados por
Almeida (2008) no Médio Amazonas (0,19-5,20 bits.ind -
1). A equitabilidade variou entre 4% (lago Garza Cocha)
e 84% (lago Soco Redondo) em média foi maior do que os
valores encontrados na bacia do médio Paraná (Garcia de
Emilliani, 1983).

Os dois componentes principais explicaram 83% da variação
total. As variáveis correlacionadas negativamente com
o primeiro eixo foram oxigênio dissolvido, condutividade
elétrica e riqueza. As variáveis que influenciaram a
formação do segundo eixo foram diversidade e equitabili-
dade, correlacionadas positivamente com o mesmo.

A análise de componentes principais (ACP) evidenciou três
grupos distintos. Um formado pelos lagos Caballo Cocha,
Cushillo Cocha e Yahuarcaca que possúıram os maiores
valores de oxigênio dissolvido, condutividade e riqueza.
Maiores valores de condutividade podem estar indicando
também maiores valores de nutrientes, o que pode estar in-
fluenciando estes lagos no que se referem aos maiores valores
de riqueza. O segundo grupo formado foi composto pelos la-
gos Chepeten, Soco Redondo e El Correo que apresentaram
caracteŕısticas opostas às apresentadas pelo primeiro grupo,
neste grupo destaca - se os altos valores de equitabilidade
e diversidade relatados para o lago Chepeten. E o terceiro
grupo composto, apenas, pelo lago Garza Cocha que apre-
sentou os menores valores de riqueza, equitabilidade e diver-
sidade, bem como, os menores valores de oxigênio dissolvido
e condutividade. Os baixos valores riqueza, equitabilidade e
diversidade observados para este lago, parecem estar associ-
ados às altas densidades encontradas para uma única espécie
(Chlorella vulgaris), a dominância desta espécie parece estar
efetuando exclusão competitiva neste ambiente.

A análise de NMS utilizada para evidenciar o padrão da
comunidade fitoplanctônica explicou 72% da variação total
da comunidade em uma solução em uma dimensão. Eviden-
ciando dois grupos principais o primeiro formado pelos lagos
Socó Redondo, Cushillo Cocha e Caballo Cocha que foram
lagos que apresentaram altos valores de riqueza e também
de diversidade, como pôde ser visto na análise de ACP. O
segundo grupo foi formado pelos demais lagos amostrados.
Este agrupamento parece indicar uma forte influência das
caracteŕısticas f́ısico - qúımicas sobre a composição e estru-
tura da comunidade fitoplanctônica.

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



CONCLUSÃO

Baseados nos resultados registrados os dados de pH e con-
dutividade elétrica são próprios de sistemas de águas negras
e mistas, considerando a classificação proposta por que et.al
(1997) e Núñez - Avellaneda & Duque (2001), inicialmente
formulada por Sioli (1967).
Cada um dos lagos tem diferentes ńıveis de conexão rela-
cionados a proximidade das águas brancas do rio Amazonas
e devido a dinâmica do pulso de inundação este rio aporta
nutrientes e sedimento para os sistemas próximos como
Yahuarcaca, el Correo e Chepetén, sistemas com águas
negras e que no peŕıodo de seca e mistas no peŕıodo de
enchente e cheia Outros sistemas como Garza Cocha e Socó
Redondo são águas negras e por sua localização mais dis-
tante do rio Amazonas mantêm esta condição durante todo
o ano.
O tipo de água determina a composição e a abundância fito-
planctônica nos diferentes sistema estudados. Os sistemas
de águas negras apresentaram menos condutividade e isto
pode ser um indicativo de menor concentração de nutriente,
por outro lado os sistemas de águas brancas que apresentam
maiores valores de condutividade também parecem possuir
maiores concentrações de nutrientes e, portanto, maior di-
versidade destes organismos.
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ton en dos lagos de la ribera colombiana del Ŕıo Amazonas
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