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INTRODUÇÃO

Anteriormente vistas como ambientes pobres em produção
primaria devido a instabilidade do substrato para a fixação
de macroalgas bentônicas, algumas praias arenosas podem
apresentar produtores primários residentes na forma de mi-
croalgas bentônicas e fitoplâncton.

Em praias arenosas dissipativas/intermediarias da região
sul do Brasil, acumulações da diatomácea Asterionellopsis
glacialis na zona de arrebentação são fenômenos usuais, po-
dendo ocorrer em 30% dos dias do ano (Rorig, 1997). As
acumulações destas algas apresentam - se como manchas
floculentas de cor marrom, concentradas na superf́ıcie da
água e associadas à espuma gerada pelas ondas. A ação
de grandes ondas, geradas principalmente pela passagem de
frentes frias, muito comuns na região sul do Brasil, causam
uma turbidez no sedimento e o expande na zona de surf,
levando junto, a população de diatomácea presente. Neste
peŕıodo em que as diatomáceas estão na zona eufótica, há o
crescimento populacional devido á divisão das células. (Tal-
bolt, 1990). Dependendo da direção e intensidade do vento,
grande parte das algas pode ser depositada no sedimento
da zona de espraiamento e pós - praia, formando tapetes
de matéria orgânica. Dentro de poucos dias, essas manchas
vão se dissipando e se degradando na praia, até desaparecer
por completo.

Apesar dessas acumulações de diatomáceas serem carac-
teŕısticas t́ıpicas da zona de surf de muitas praias arenosas
expostas, pouco se sabe sobre a importância desses even-
tos para a meiofauna. Alguns autores sugeriram que a
ocorrência de acumulações de diatomáceas na zona de ar-
rebentação seria uma das principais fontes de carbono, e a
razão da elevada diversidade e densidade de fauna de inver-
tebrados nas praias dissipativas quando comparadas às re-
flectivas (MacLachlan & Bate, 1984; Gianuca, 1988; Brown
& MacLachlan, 1990). Contudo, todos os trabalhos con-
hecidos até o momento, são baseados em observações e/ou
especulações. Desta forma, este trabalho teve como obje-
tivo verificar a posśıvel importância desses eventos de acu-

mulações de A.glacialis na estruturação da meiofauna em
praias arenosas expostas, de Laguna, SC.

OBJETIVOS

Este estudo tem como objetivo geral avaliar o efeito da
deposição das manchas da diatomácea Asterionellopsis
glacialis sobre a diversidade de praias arenosas de Laguna,
SC.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram realizadas amostragens em três praias arenosas de
Laguna: - Praia do Sol (28º24’853”S; 48º44’824” W)
Mar Grosso (28º28’962”S; 48º45’996”W) e Iró, durante a
ocorrência fenômeno de acumulações de algas ao longo de
3 dias consecutivos. Na zona de espraiamento de cada uma
das praias, onde era observada a deposição das diatomáceas,
e em áreas adjacentes onde a ocorrência das algas não era
viśıvel, foram tomadas 4 amostras para a determinação
da biomassa microfitobêntica (clorofila a e feopigmentos;
amostrador de 2 cm de diâmetro por 2 cm de altura), teo-
res de matéria orgânica (amostrador de 5 cm por 5 cm) e
meiofauna (amostrador de 2,5 cm de diâmetro por 5 cm de
altura). Dados como velocidade e direção dos ventos foram
obtidos com o auxilio de CIRAM/EPAGRI.

As concentrações de clorofila “a” (Chl a) foram determi-
nadas através dos métodos descritos por Planty & Cuny
(1978)e os teores de matéria orgânica foram determina-
dos por combustão (Dean, 1974).Para verificar possiveis al-
terações na concentração de clorofila a, matéria orgânica e
nos descritores da meiofauna entre os locais com e sem a
presença de manchas de A. glacialis ao longo dos dias e
entre as praias amostradas foram utilizadas analises esta-
tisticas ANOVA, usando o pacote STATISTICA 7.0. Como
descritores da fauna foram utilizados número total de or-
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ganismos e número de gêneros de Nematoda, com o auxilio
do softwer Primer 6.0.

RESULTADOS

Imediatamente após a deposição de A. glacialis foi detec-
tado um incremento médio de mais de 2000% nos valores de
biomassa microfitobêntica nos sedimentos das praias. En-
quanto nas áreas sem deposição de algas os valores médios
de clorofila a foram de 0,45 mg.cm3, áreas com a presença
de machas exibiram valores de médios de 9,8 mg.cm3. Pau-
latinamente, tanto a biomassa microfitobêntica e como os
teores de matéria orgânica diminúıram nas áreas onde ocor-
reu a deposição.
Teores médios de matéria orgânica do sedimento, da mesma
forma, foram cerca de duas vezes maior nas áreas com de-
posição do que nas áreas sem a presença de A. glacialis.
Os maiores valores foram encontrados na praia do Sol, de-
vido ás caracteŕısticas morfológicas da praia, que se torna
mais abrigada devido a presença de um costão rochoso, em
sua parte sul. Essa caracteŕıstica não encontrada nas out-
ras praias estudadas, evita excessivas perdas de células de
A. glacilais para áreas adjacentes, aumentando o tempo de
residência da praia.
Devido a maior intensidade das manchas na Praia do Sol,
o tempo de permanência dessas manchas no sedimento per-
durou um dia a mais nessa praia. Dessa forma, as amostras
para analise da meiofauna foram tomadas apenas na devida
praia.
A reposta da meiofauna aos acúmulos de diatomáceas na
praia foi imediata, e os valores de diversidade e densidade
foram significativamente maiores nas áreas com a presença
de manchas de A. glacialis (valores de F >7,6 e p <0,01),
sendo que os valores mantiveram - se elevados nestas áreas
ao longo das amostragens.
No entanto, a exceção foi para o taxa Copepoda, que exibiu
uma queda significativa já no segundo dia de amostragem
(F=4,4; p=0,03). Isso pode estar relacionado com a pre-
ferência alimentar desses organismos, já que se alimentam
de matéria orgânica fresca, o que já não é tão evidente
nos segundo e terceiro dia, onde as algas estão em fase de
degradação.
Por outro lado, a meiofauna das áreas sem algas exibiu um
incremento nos valores de seus descritores, a partir do se-
gundo dia (F=3,4; p=0,02). Segundo Galucci & Netto, a
passagem de pré - frontais aumenta a turbulência na col-
una d’água suspendendo o sedimento e os organismos que
ali se alojavam. Assim, na zona de arrebentação essa fauna
suspensa é carreada para a praia devido a quebra de ondas,
depositando - se no sedimento, incrementando a fauna já
existente. Alem disso, pode ter havido migração de nema-
toda das áreas com as manchas para as áreas adjacentes,

dado a grande proximidade de ambos locais amostrados.
Segundo Moens et al., (1999), ha atividade de migração de
Nematoda para áreas com ótimos padrões alimentares e,
que este aspecto dinâmico de nematoda - microalga é bem
correlacionado em pequena escala espacial, onde há uma
rápida resposta dos Nematoda para mudanças nos locais
adjacentes.
Portando, tanto a elevada produção primária e matéria
orgânica providas das acumulações de A. glacialis como os
fatores oceanográficos atuaram em conjunto para estruturar
a fauna incidente.

CONCLUSÃO

Os resultados deste estudo mostraram que as acumulações
de A. glacialis na zona de arrebentação e posterior de-
posição nos sedimentos das praias são importantes fatores
estruturadores da meiofauna de praias arenosas. Contudo,
essa importância é relativa a intensidade das acumulações e
a freqüência desses eventos ao longo do ano nas praias.
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