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INTRODUÇÃO

O Brasil possui uma das maiores reservas h́ıdricas do
mundo, com aproximadamente 13% da água doce do
planeta, a maior parte concentrada na bacia do rio
Amazonas (Esteves, 1998). Os rios são definidos como
cursos naturais de água doce, com canais definidos e
fluxo para o oceano. Cada rio faz parte de um sistema
complexo de captação de água chamado de bacia de
drenagem, e havendo uma maior precipitação do que
evaporação a água será transportada para o sistema
fluvial, através de percolação, escoamento superficial e
sub - superficial, alimentando sua calha (Teixeira et
al., 2000). Os rios modificam a paisagem continental
devido a sua capacidade de transportar produtos do in-
temperismo, erosão e deposição de sedimentos. Além
disso, é fonte de água potável, energia hidrelétrica e
de outras atividades como pesca e irrigação. A chuva
pode promover diluição dos elementos presentes na co-
luna d’água e interagir com a vegetação marginal, solo
e rochas, alterando a composição qúımica da água. As-
sim, o fluxo de elementos varia em escala temporal,
de acordo com as estações do ano, ocorrendo maior en-
trada alóctone no peŕıodo chuvoso. Uma maior concen-
tração de nutrientes acarreta em uma maior produção
autóctone já que a produção primária é potencialmente
aumentada se os demais fatores não interferem negati-
vamente. O rio Paráıba do Sul (RPS), de médio porte,
apresenta grande importância ecológica e econômica,
drenando e transportando materiais de uma bacia de

aproximadamente 57.300 Km2, por uma extensão de
1150 km, e constitui a principal fonte de água para
o abastecimento de importantes cidades da região su-
deste.

OBJETIVOS

O objetivo do estudo foi avaliar a sazonalidade hi-
droqúımica e a dinâmica de nutrientes no rio Paráıba
do Sul durante o ano de 2010, além de integrar os dados
obtidos à uma série de dados existente desde 1994 no
LCA UENF.

MATERIAL E MÉTODOS

A bacia do rio Paráıba do Sul está situada entre os pa-
ralelos de 20o26’ e 23o38’ e os meridianos de 41o00’ e
46o30’. O RPS percorre os Estados de maior desenvol-
vimento industrial no Brasil: São Paulo, Minas Gerais
e Rio de Janeiro. A população total na bacia é de cerca
de 5 milhões de habitantes, sendo que o rio Paráıba do
Sul, abastece um total de 13 milhões de pessoas, so-
mando a população metropolitana do Rio de Janeiro
que é abastecida através da transposição de cerca de
160 m³/s de suas águas para o sistema do rio Guandu.
A amostragem de água fluvial foi conduzida quinzenal-
mente na sáıda da bacia de drenagem do rio Paráıba
do Sul, em Campos dos Goytacazes (RJ), em um ponto
fixo sob a ponte Barcelos Martins, no centro da cidade.
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Para estimativa da vazão instantânea a seção do rio é
dividida em 3 sub - seções, segundo batimetria feita
em 2000, e em cada uma das seções foram medidas a
profundidade e a velocidade da corrente em três profun-
didades. A soma das medidas em cada subseção fornece
a vazão instantânea no momento da coleta. A coleta de
água foi realizada na seção central do rio utilizando um
amostrador de metal acoplado com uma garrafa de vi-
dro âmbar de 5L, que permite a obtenção de amostras
integradas da coluna d’água. As amostras foram trans-
feridas para um frasco plástico de 2L. No campo foram
medidos temperatura, condutividade elétrica e pH da
amostra de água com equipamentos portáteis (Digimed
e WTW). Além disso, três aĺıquotas de água foram fi-
xadas para determinação de oxigênio dissolvido através
do método Winkler. No laboratório, a alcalinidade to-
tal foi medida utilizando titulador automático (Mettler
DL 21), e sub - amostras filtradas através de membra-
nas GF/F e estocadas em freezer para determinação de
compostos de nitrogênio e fósforo. (Carmouze, 1994).
Os filtros GF/F foram congelados e depois acondicio-
nados em papel alumı́nio, para a determinação de clo-
rofila a (Nusch & Palme, 1975). As amostras fixadas
para oxigênio dissolvido foram tituladas com solução de
tiossulfato de sódio (Golterman et al., 1978). O MPS
foi determinado por gravimetria após filtração (Milli-
pore, 0,45 µm de poro). As concentrações de amônio
(NH4) e śılica (SiO2) foram determinadas por espec-
tofotometria de UV viśıvel de Shimadzu. Para maior
confiabilidades dos métodos foram usadas amostras em
duplicatas ou triplicatas.

RESULTADOS

A vazão do rio Paráıba do Sul está intimamente relacio-
nada com as taxas de precipitação pluviométricas, com
maiores valores encontrados no peŕıodo chuvoso, entre
dezembro e abril, e com menores valores no peŕıodo
seco. A maior vazão foi medida no mês de dezembro
(3838 m³/s) e a menor no mês de setembro (375 m³/s).
Os valores de material particulado em suspensão acom-
panharam a variação da vazão, com maior valor encon-
trado no mês de dezembro (233 mg/L) e menor valor en-
contrado no mês de junho (8 mg/L). Essa relação MPS
x Vazão deve - se à inundação das margens e das áreas
marginais alagáveis no peŕıodo de cheia. O grande fluxo
de água nas áreas marginais carreia uma grande quanti-
dade de part́ıculas, nutrientes e COD dessa região para
a calha fluvial. Por outro lado, os valores de oxigênio

dissolvido e clorofila a encontrados são inversamente
proporcionais aos de MPS e vazão; e oxigênio dissol-
vido apresentou as maiores concentrações no peŕıodo
seco (17,3 mg/L) e menores no peŕıodo chuvoso (4,3
mg/L), acompanhando os valores de concentração da
clorofila a (0 em março com máximo de 31,4 ug/L em
julho). O incremento na biomassa fitoplanctônica no
peŕıodo seco está associada à menor turbulência do rio
e à menor concentração de MPS, o que possibilita maior
penetração de luz. Adicionalmente, a maior disponibi-
lidade de silicato no peŕıodo seco (máximo de 250 µM
no mês de outubro e mı́nima de 63 µM no mês de ja-
neiro), pode resultar em maior representatividade de
diatomáceas na comunidade fitoplanctônica, como vem
sendo observado ao longo dos anos neste peŕıodo. As
variações temporais na disponibilidade de nutrientes ni-
trogenados e fosfato dissolvidos não se acoplam direta-
mente com o desenvolvimento fitoplanctônico medido
como clorofila a, entretanto, observa - se que os nutri-
entes apresentam uma tendência de incremento ao final
do peŕıodo seco, quando o processo de diluição dos re-
jeitos na calha fluvial é menor.

CONCLUSÃO

A precipitação, e por conseqüência a vazão, apa-
rece como fator controlador mais importante sobre as
variáveis apresentadas, sendo alguns valores positiva-
mente relacionados e outros inversamente relaciona-
dos. Rejeitos antrópicos, provenientes de esgotos, agri-
cultura e indústrias influenciam em algumas variáveis,
principalmente no peŕıodo seco.
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