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ASPECTOS LIMNOLOGICOS DO AÇUDE "PEREIRA DE MIRANDA" 

(PENTECOSTE, CEARA, BRASIL), NO PERIODO DE 

MARÇO A JUNHO DE 1977 

ESTUDOS FISICO - QUÍMICOS 

Francisco Jaime de Oliveira 

0 presente estudo tem por finalidade principal tecer 

comentarios sobre o conhecimento de algumas condig5es ambien-

tais e flsico-quimicas da água do açude Pereira de Miranda. 

0 estudo realizado abrangeu um período de tris me- 

ses, com inicio em março e termino em junho de 1977. Foram e-

fetuadas 8 excurses ao citado açude. As observagfies e cole-

tas de materiais foram feitas nas estagaes A, B e C da bacia 

hidriulica do reservatBrio, em horirio de 09:00 ou 15:00 hs. 

0 açude Pereira de Miranda  (Fig.  

nas proximidades da cidade de Pentecoste, 

sil. Sua capacidade de armazenamento de 

gua, cobrindo a bacia hidraulica uma  area  

1), fica localizado 

Estado do Ceari,Bra 
3 — 

395.638.000m d'a - 

de 5.483 ha. Possui 

uma profundidade  maxima  de 20m (cota de sangria). E adminis 

trado pelo DNOCS (Departamento Nacional de Obras Contra as Se 

cas), estando instalado 3 jusante, um Centro de Pesquisas Ic-

tiol6gicas. 

CARACTERTSTICAS FISICAS 

a) Morfometria 



O açude se encontra nos vales dos rios Ca- 

nind e Capitão Mor. A barragem esti localizada a pouca dis 

tincia abaixo da confluEncia dessas duas correntes:tdotipoter 

ra, possuindo uma altura mixima de 29940m, largura mixima na 

base de 130m e largura de coroamento 8m. 0 braço do rio Capi- 

-Lilo Mor e o maior dos dois e, estende-se na direção sul da 

barragem; o  brag()  do rio Caninde' estende-se na direção sudes-

te. Ao ser iniciado este estudo, a altura da lamina d'igua e-

ra de 13,25m e ao termino 19945m. 

Precipitag5es pluviosas ocorreram em todos os meses, 

no periodo estudado (tabela I). 

A evaporação contribui de maneira acentuada para que 

haja inconstância no volume da Fgua do reservaterio. Normal - 

mente, 75 elevado nos açudes do nordeste brasileiro, acentuan- 

do-se mais ainda durante a estagão seca (Duque, 1951). Para 

Pentecoste tivemos, no periodo em estudo, uma media de 39 47 

mm (tabela II). 

b) Transparencia 

A visibilidade da 5gua do açude Pereira de Miranda, 

foi medida por meio de um disco de Secchi com quadrantes pre- 

tos e brancos, alternados, tendo 20cm de diâmetro e suspen- 

so por um cordel graduado em decimetros, em 24 ocasi6es dife-

rentes. A  maxima  transparencia observada foi expressa em 220 

cm e a  minima  em 180cm 9  (tabela  III).  

A transparencia de uma ggua pode servir de Tndice 

provis6rio e comparativo para a sua produtividade em plancton 

e, uma grande visibilidade somente poder i ser encontrada em 

açudes, nos quais essa produção seja pequena. Todavia, peque 

na visibilidade pode nada dizer a este respeito, uma vez que 

a mataria em suspensão tambem causa dessa redugão. 

c) Temperatura 



A temperatura da igua do açude Pereira de Miranda, 

foi medida por meio do aparelho YSI  model  51/A e confirmado a 

travôs de um termômetro existente na garrafa de Nansen. Os da 

dos referentes 3 temperatura estão registrados nas tabelas 

IV e V. Uma pequena variação entre 5guas da superficie e "ô 

profundidade de 3 m foi observada, em relagEo a esse fator. A 

môxima variação entre a superficie e a profundidade referida, 

ocorreu nas estagOes A e B, no dia 30 de abril, registrando - 

se uma diferença de apenas 2°C. No se verificou extratifica 

g5o Cermica entre os limites de profundidade observados.  

Welch  (1935), Horrys A Silvey (1940)  in  Gurgel (1970), fazem 

refer.6ncias a rapida eliminação da estratificação termal, pe  

la  aço dos ventos. Ocorreu praticamente em todo perTodo estu 

dado uma diferença de temperatura de 1,0°C, entre a superfT - 

cie e profundidade de 3 m. Um m5ximo aquecimento da superfi - 

cie da 5gua se observou a 30 de abril, em todas as estagiies 

ocorrendo nestas e na citada data, a mais elevada temperatura 

durante o período em estudo. A  minima  temperatura registrada 

foi de 23°C. 

A variação diurna da temperatura ambiente, foi obser 

vada em todas as excurses (tabela VI). 

CARACTERTSTICAS QUTMICAS 

1 - Hôtodos  

Para o estudo quimico da 5gua do açude Pereira de Mi 

randa, foram coletadas amostras da superficie e profundidade 

de 3 m, nas estagUes A, B e C. Realizou-se 384 análises quimi . _ 

cas, pesquisando-se os seguintes elementos e usando-se os me 

todos abaixo descritos: 

a) Oxigénio dissolvido - a medição deste g5s foi fei 

ta com o aparelho YSI  model  51/A, a saturação foi calculada 



pela fErmula Kleerekoper (1944), conforme tabela de solubili-

dade de  Hutchinson  (1957). 

b) CO2  livre - amostras coletadas com uma garrafa de 

metal modelo Nansen, capacidade para 1.000 ml. As determina- 

Oes foram procedidas segundo Standart  Method's of Analysis  

(1936), tendo como indicador a fenolftaleina. 

c) pH  - determinado com papel indicador universal. 

d) Alcalinidade total, carbonatos, bicarbonatos e  hi  

dr6xidos em CaCO 3  - pelo Standart  Methods of Analysis  (1936), 

tendo como indicadores a fenolfitaleina e o metilorange. 

e) Am6nia em N - pelo reagente , Nessler. 

f) Nitritos em N - pelo reagente Griess-Ilosva. 

g) Silica  - pelo molibidato de  amnia.  

h) Fosfato em PO4  - pelo processo de  Atkins  modifi-

cado por Er6nig.6s. 

i) Sulfato em SO 4 pelo cloreto de brio. 

J) Acido sulfidrico - pelo molibidato de  amnia.  

As determinag6es constantes dos itens a a e foram 

procedidas durante todo o  period°  em estudo, enquanto que as 

de f a por falta de condicEes tiknicas, sE foram realiza- 

das 3 partir da 5a. excurso e, qualitativamente. A excegEo 

do  pH  e- dos itens _e_ a 1, todas as determinagiies foram expres-

sas em partes por milhão (p.p.m.). 

2 - Gases dissolvidos  

a) Oxigénio 

Durante o estudo realizado, no ocorreram supersatu-

raçesde oxigenio dissolvido. 0 teor de 02  dissolvido apresen 

tou-se sempre em torno do normal, no se constituindo perigpso 



pa ','a a vida dos sares aquiticos. 

Em ãguas da superficie o menor teor de 02  ocorreu na 

esteçc A, a 26 de março, sendo igual a 7 9 0 p.p.m.. Na profun 

diajL estudada, a menor concentração, verificou-se nas esta-

gEes Be C, a 26 de março e foi de 7 9 0 p.p.m. Repetiu-se essa 

conce,tragão na estação C, a 30 de abril. A maior taxa encon-

trada na superficie, observou-se na estagão A, a 21 de maio 

com 15,12% de saturação (tabela VII). Ocorreu tamb8m na mes-

ma estagão e mesma hora, na profundidade estudada. 

Com os dados obtidos, nota-se ser razoivel a taxa de 

029 na igua do açude Pereira de Miranda, neste  period°,  tendo 

como principais fontes produtoras, o fen8meno fotossint8tico, 

e a prapria difusão do 02  atmosf5rico. 

b) CO2  livre 

No inicio deste estudo a 5gua do açude Pereira de Mi 

ram,ia encontrava-se alcalina -a.  fenolftaleina, assim permane - 

cenGo  at  23 de abril. No dia 30 de abril, foi observada na 

estação A, na superficie a presença de CO2  livre, expressa em 

6,0  :.p.m.  (tabela VIII). 0 aparecimento acidental dessegis, 

provavelmente ser 5 justificado por poluigão que ocorre nas 

proxiidades desta estagio. Em duas outras ocasi8es houve o a 

parecim2nto desse gis, nas estagaes A e B, na profundidade de 

,) M. 

O gis carb8nico na igua 8 proveniente de virias fon- 

tes. -igua absorve, do ar, uma quantidade de gis carbOnico 

suficiente para estabelecer o equilibrio entre as  presses  par 

ciais desse  gas,  dentro e fora do liquido, a temperatura em 

questão. 

A decomposição da mataria orgânica e a respiração de 

micro a macrooiiganismos constituem as principais fontes de 

CO, na 6gua. 

Uma saturação oscilante de CO2  livre tem se mostra- 

do quase sempre prejudicial aos sares vivos da 5gua; porque 

sendo brusca altera a concentragão dos  ions  de hidrog8nios do 



sangue dos animais e do suco celular dos vegetais (Kleere- 

koper, 1944). 

Sulfureto de hidrog5nio  

Durante os estudos realizados na bacia hidraulica do 

reservat5rio, constatou-se a presença de H2S na sua 5gua (ta-

bela XI). 

0 sulfureto de hidrogenio, ocorrendo comumente em me  

nor  quantidade, mas de consequ6ncias fatais, 6 outro  gas,  co-

mum em 5guas estagnadas. Este  gas  se forma tambi'm em condi 

g5es anaer6bicas, somente onde existe sulfatos ou outras  subs  

tancias sulfurosas na água ou mat5ria organica em decomposi - 

gEo. Trata-se de um  gas  sumamente t5xico, que, mesmo ocorren-

do em pequenas quantidades, pode despovoar lagos e rios polui 

dos por substancias organicas em putrefaço (Kleerekopen,1941) 

3 -  Alcalinidade  total am CaCO3  

A 26 de março, na superficie, a alcalinidade total 

da 5wia do açude Pereira de Mranda, encontrava-se expressa  en  

11,0 partes por milhao, e a 20 de maio, havia decrescido para 

2,0 p.p.m. (tabela IX). A diluigao acima observada, justifi 

cada pelo fato deste estudo ter sido realizado durante a esta 

gao chuvosa, havendo portanto um aumento considerável no volu 

me cligua do reservat5rio. Na segunda excurso, no dia 2 de 

abril, encontrou-se o mais elevado teor de alcalinidade (16 9 0 

p.p.m.). Devido a aus'encia de CO2  livre, os carbonatos resul-

taram da dissociação dos bicarbonatos, e destes originou-se o 

CO, livre necessario a fotossintese. De 26 de maio a 30 do 

abril, hidri5xidos estiveram ausentes; todavia, a partir de 14 

de maio se fizeram presentes, assim permanecendo  at o final 

do periodo observado. 

0 panorama químico de um ambiente aqu5tico se trans- 

muda com a oscilagSo de seu volume, provocando uma diluigao 



ou concentragSo dos sais minerais. 

4 - ConcentragSo do hidrogenio ionte -(pH) 

0  pH  no período em estudo apresentou-se na faixa de 

,5 a 7,0 (tabela X). Durante as duas primeiras excurs&es,seu 

valor foi de 6,5 na superficie e profundidade (3 m), em todas 

as estagEes. A partir da terceira excurso, passou para 7,0 e 

assim permaneceu ate" o final das amostragens. 

0  pH  das "iguas naturais varia entre 3,0 e 10,0, sen-

do bastante raros os valores abaixo de 6,0 e acima de  9,0.  A-

guas estagnadas, ricas em materia orggnica, onde uma grandeva 

riag5o de cidos orgInicos e inorggnicos ocorre, são frequen-

temente muito cidas. A faixa de tolergncia de  pH  para os pei 

xes esta compreendida entre 4,0 e 10 9 0, enquanto que o Tndice 

ideal -6 entre 6,0 e 8,0. 

5 - Outros elementos  

a) Amania em f-1 

Durante os estudos não se constatou a presença de a- 

mania na ggua do açude Pereira de Niranda (tabela XI). 

amônia mesmo em pequenas quantidades e dita produ- 

zir efeitos fatais, porque os peixes perdem a capacidade de 

absorver o oxigênio dissolvido.  Brockway,  citado por Bastos 

comenta o caso em que, em um tanque de criação de peixes, on-

de a quantidade de 02  dissolvido era elevada, houve mortalida 

de que se atribui fosse devido a  amnia,  cuja concentração e-

ra  dc  0,90 p.p.m. . 

b) Nitrito em N  

Apenas uma vez notou-se a presença de nitritos, a 14 

de maio, tanto na superfície como na profundidade (3 m) e, em 



todas as estagaes (tabela XI). 

Uma das principais causas da ocorrência do NO99  a a 

decomposigEo da mataria orgSnica atravas do processo de oxida 

gao das bactérias nitrificantes. A presença de NO 2  quando em 

quantides elevadas, isto 6, acima de 19 0 p.p.m., a indicado 

ra de poluigEo na coleção d'igua,• por esgotos domésticos ou 

qualquer tipo de resíduo industrial nitrogenado.Oliveira(1952),  

prop-6e que um m5ximo de NO2  to1er5vel pelos organismos, deve 

estar em redor de 0 9 04. p.p.m. . 

c) STlica 

Durante os estudos nEo se constatou a presença de si 

lica na 5gua do açude Pereira de Miranda.  Hutchinson  (1957) , 

apresenta como teores normais, para 5guas doces, quantidades 

de  at  77 9 5 p.p.m.. 0 mesmo autor considera o CO
2 

livre,quan-

do "agressivo", com um importante papel -na dissolug5o da sTli  

ea  das rochas. 

d) Fosfato em PO4  

Fosfatos apresentaram-se durante todo o período de 

am)stragens na 5gua do açude Pereira de Miranda (tabel XI) . 

Juntamente com o nitrogOo, constitue-se o fosfato 

elemento indispens5vel 9  a v5rios compostos que integram o  pro  

top1asma 9  principalmente os cidos nuclaicos e derivados. 

Em águas no poluidas, esse importante elemento, en-

cont.a-se em quantidades particularmente pequenas, tendo por 

isso papel importantTssimo na produtividade biolOgica. 

e) Sulfato em SO4  

Através da analise qualitativa observou-se presença 

'- sulfatos durante este estudo (tabela XI).  

So  encontrados na forma de sulfatos de c5lcio 9 de 

magnésio e de sédio, mas também em forma org5nica 9  nas proteT 

nas, constituindo elemento indispens5ve1. Geralmente encon- 



trado na agua em pequena quantidade, exceto nas que se acham 

em comunicação direta ou subterranea com o mar. Em lagos sa-

linos do interior dos continentes, podem ser encontrados sul 

fatos ei . grandes quantidades. Poucas observag5es existem so-

bre o papel ecol6gico deste elemento. 

SUMMII0 

Estudos limnolagicos no açude Pereira de Miranda em 

(Pentecoste Ceara - Brasil), foram realizados em 3 excur - 

s5es, durante um periodo de 3 meses. Observou-se que as ca-

racteristicas morfom-étricas da represa sofreram algumas modi 

ficegEed, em virtude da estagEo chuvosa. Precipitag5es plu 

viosas se registraram em quase todas as coletas, sendo a 

maior a 14 de maio, com 30 9 6mm. A evaporagEo apresentou a mE 

dia de 8 9 47 mm por dia. A transparEncia da Egua apresentouN 

quena variagEo e a mais baixa visibilidade verificada foi  ex  

pressa em 180 9 0cm. Durante o perTodo em estudo, no ocorreu 

estratificação térmica. 0 teor de oxig6nio dissolvido apre - 

sentou-se sempre em torno do normal. Notou-se a aus-encia de 

CO2  durante quase todo o estudo. 0  pH  variou de 6 9 5 a 7 9 0 , 

mantendo-se dentro dos limites recomendaveis. A alcalinidade 

total sob a forma de carbonatos a bicarbonatos, apresentou 

se em teores regulares, sendo  quo  estes compostos quimicos 

desapareceram a partir da quinta excursao, permanecendo as-

sim,  at  o final deste trabalho. Houve pobreza em substanci-

as nitrogenadas, pois no ocorreu a presença de amônia e, ni 

tritos foram identificados somente em uma ocasião. A gua 

do açude Pereira de Miranda apresentou pequenas quantidades 

de sulfato e fosfato e, aus6ncia de  silica.  
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Tabela I  

Prcipitagi5es Pluviosas no Açude Pereira de Miranda ob- 

seadas na EstagEo Meteororógica da SUDENE. (Pentecos- 

te - Cear) 

Data 
'Tecipitag Ees 

Mm _ Data  
PrecipitWes 

_____ _ mm 
-:-----: 

Oargo.  3 9 1977 13 9 8 Maio 14 9 1977 10,6 

Abril 2 9 197 00 9 0 Maio 21,1977 ..02,6 

Abril 23,1977 21,3 :Maio 28,197T - 00,0 

Abril 30 9 1977 00 9 0 Junho 4 9 1977 00,0 

Tabela II  

Evaporaao observada na Estaggo Meteoroli5gica da SUDENE 

(Pentecoste - Cear) 

Data mm Data mm 

Março 3 9 1977 02 9 8 Maio 14,1977 11,0 

Abril 2,1977 11 9 1 Maio 21,1977 08,3 

Abril 23,1977 05 9 5 Maio 23 9 1977 13,7 

Abril 30 9 1977 02 9 2 Junho 4,1977 12,7 



Tabela  III  

:ados 'erentes as medidas de visibilidade, tomadas em cm, por 

ias, horas e esta0es de coleta, realizadas no  period()  de mar 

ço a jimho de 1977, no Açude Pereira de Miranda (Pentecoste 

Ceara) 

Data Hora 

• 

Estagao 
Data Hora 

Estag o 

A 
„1 
, B C 

.
A BC 

Março 3,1977 15:00 200 200 200 Maio 1 1,(,1977 09:00 220 220 220 

Abril 2,1977 09:00 180 200 180 Maio 21,1977 09:00 220 220 /20 

Abril 23,1977 15:00 180 180 180 Maio 28,1977 09:00 220 220 220 

Abril 3091977 15:00 200 180 180 Junho 4,1977 09:00 200 210 210 



Tabela IV 

Valores absolutos e dédios de temperatura -6 superficie 

da Fgua em °C, por data e estagSo de coleta, medidos no  

period()  de março ; junho de 1977, no Açude Pereira de 

Hiranda (Pentecoste Ceara') 

Data 
EstagFo 

Media 
" A B C  

Margo 3,1977 28,0 28,r; 30,0 nO 1 4...,,u 

Abril 2,1977 29,0 29,0 29,0 29,0 

Abril 23,1977 30,0 30,0 30,0 30,0 

Abril 30,1977 32,0 32,0 31,0 31,6 

Maio 14,1977 29,0 2990 29,0 29,0 

Maio 21,1977 230.3 28,0 29,0 c8 no  ,, r!  

Maio 23,1977 28,0 2990 ,0 99 .., 23,6 

Junho M977 28,0 9890 29,0 - 28,3 

. - 

M:idia 29,1 29,1 29,5 29,2 



Tabela V 

Valores absolutos e eedios de temperatura profundida 
de de 3m, em °C, por data e estagEo de coleta, medidos 

no perTodo de março a junho de 19779  no Açude Pereira 

de Miranda (Pentecoste - Cear-i) 

2 „ o7o 

A B C 

largo 3,1977 30,0 29,0 30,0 29,5 

Abril 2,1977 29,0 28,0 28,0 23,3 

Abril 2391977 31,0 31,0 31,0 31,0 

Abril 30,1977 30,0 30,0 30,0 30,0 

Maio 16,1977 29,0 29,0 29,0 29,0 

Maio 21,1977 29,0 28,0 29,0 28,3 

Maio 23,1977 28,0 29,0 28,0 2893 

Junho 1„1977 29,0 2990 28,0 28,6 

tr6dia 29,3 29,1 29,1 29,1 



Tabela VI  

Temperatura (°C),  minima  e m5xima, sombra, observada 

na Estaggo de Meteorologia da SUDENE (Pentecoste 

CearF)  

Data 
Temp,( C) 

Data 
Temp.( °C)  

Min. M5x. Min. MFx. 

Março 3,1977 23,0 31,3 Maio 14,1977 22,4 31,4 

Abril 2,1977 22,4.29,3 Maio 21,1977 21,8 30,3 

Abril 23,1977 2396 31,7 Maio 28,1977 22,0 31,5 

Abril 30,1977 23,3 2998 Junho 4,1977 22,8 30,0 



Estação B Estagão B  Estaggo A 

Superfici( Prof. 3m SuperficiE Prof. 3m SuperfTcic 

Ppm ppril 

Data !Hora 

Tabela VII  

Valores de 0, na super-F.-To -le  e profundidade de 3m, em p.p.m. e porcenta 

gens, por data, hora e estação de coleta, medidos no  period°  de março a 

junho de 1917, no Agude Pereira de Miranda (Pentecost  o Cear) 

03.03.77 15:0,  
02.04.77 o9:00 
23.04.77 15.)0 

30.04.77 j15:e 
14.05.77109:004  

21.05.77I09:C4 
28.05.77109:0,_ 

04.06.77109:% 
-  

7,0 - 8,4 
20 + 4,7 

6 + 0,9 
7 + 1,1 
,3 9 2 + 7 9 3 

9,0 +16,2 
8,2 
8,0 + 3,2  

7,4 1,7  

8,2 + 7,3 

7,4 0,3 

7,2 4,4 

7,4 3,1 

8,2 + 9,9 

8,0 + 3,2 

8,0 + 4,7  

3,7 
8,0 + 

7,r + 0,9 
7,6 + 3,, 
7 9 ,2, + 2,1 

8,8 +13,5 

8,, + 9,9 
8,2 5 9 (2  

7,0 - 8,4 
8,0 + 3,9 

7,4 - 0,3 

7,6 + 0,9 
7,6 - 0,5 

8,2 + 5,8 

8,2 + 7,3 
8,0 + 4,7  

7,4 - 1,7 
8,4 + 
8,2 + 3 9 9 

7,4 - 0,3 
7,8 + 2,1 

8,8 +15,2 

8,8 +15,1 
8,4 + 9,9  

7,0 
8,2 + 5, 

8,0 + 7,E 
,0 - 7,C 

7,2 - 5,; 

3,2 + 
8,4 + 8,4 
3,2 + 5,E 



Tabela VIII  

Valores de CO
2 

livre, na profurldidade de 3m e superfície 

em p.p.m., por data, hora e estaqEo de coleta, no peno-

do de março a junho de 1977,  rib  14ude Pereira de Miran,i 

da (Pehfetoitte Cear) 

Data 

_  Estaco  

'  Hora  
- 

A B c 

Super 
eftsiT 

prof, 
am 

Super 
ilailif 

Prof. 
am 

Super 
floa 

Prof. 
am 

Margo 3,1977 15:00 0,0 0,0 0,0 0,0 

0
:0  
C

D
  
0

,  
C

D
  
0
  
0
  
0
  
0

)  

0
.
4

1
1
1
0

,1
4

,0
11.

11%  

CD
  C

D
  
C

D
  
C

D
  

,0
)
O

 0
  

CD
  

0,0  

Abril 2,1977 09:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Abril 23,1977 15:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Abril 30,1977 15:00 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Maio 14,1977 0000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Maio 21 0197/ 09:00 0,0 3,0 0,0 2,5 0,0 
Maio 28,1977 09:00 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0  

Junho 4,1977 09:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Tabela IX  

Variação da alcalinidade total a CaCO3  e, expressa em 0H-, 

CO3=  e HCO3-, na superficie e na profundiade de 3m, por da 

ta, hora e estagEo de coleta, observada no perTodo de mar-

go  a junho de 1977, no Açude Pereira de Miranda(Pentecoste 

Cear) 

Data Hora 

Esta 

g io 
 

Elementos quimicos 

Alcal.total 
- 

OH CO3=  
_ 

HCO3  

Super  
cleiT 

Prof.  
3m 

Super  
ficie.  

Prof.  
3m 

Super  
ficiT 

Prof.  
3m 

Super  
ficiT 

Pro  
em  

Margo 3,1977 15:00 A 11,0 12,0 0,0 0,0 100,0 120,0 10,0 0,  

Margo 3,1977 15:01 B 11,0 13,0 0,0 0,0 60,0 120,0 50,0 50,  

Margo 3,1977 15:0# C 12,0 12,0 0,0 0,0 60,0 80,0 60,0 40, 

Abril 2,1977 09:01 A 13,0 12,0 0,0 0,0 100,0 60,0 30,0 60, 

Abril 2,1977 09:01 B 16,0 15,0 0,0 0,0 120,0 80,0 40,0 70, 

Abril 2,1977 09:00 C 12,0 14,0 0,0 0,0 100,0 80,0 20,0 100, 

Abril 23,1977 15:00 A 12,0 11,0 0,0 0,0 100,0 100,0 20,0 10, 

Abril 23,1977 15:01 B 13,0 11,0 0,0 0,0 80,0 60,0 50,0 50, 

Abril 23,1977 15:00 C 13,0 12,0 0,0 0,0 80,0 100,0 50,0 20, 
Abril 30,1977 15:0 • A 13,0 13,0 0,0 0,0 120,0 0,0 10,0 130, 
Abril 30,1977 15:00 B 12,0 12,0 0,0 0,0 100,0 80,0 20,0 40, 
Abril 30,1977 15:01. C 13,0 12,0 0,0 0,0 100,0 60,0 30,0 60, 

Maio 14,1977 09:01 A 2,0 2,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0, 

Maio 14,1977 09:01 B 1,0 1,0 50,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0, 

Maio 14,1977 09:00 C 1,0 1,0 50,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0, 

Maio 21,1977 09:01 A 2,0 2,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20, 

Maio 21,1977 09:00 B 1,0 1,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10, 

Maio 21,1977 09:00 C 1,0 1,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10, 

Maio 28,1977 09:00 A 2,0 2,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0, 
Maio 28,1977 09:00 B 2,0 2,0 20,0 20,0 0,0- 0,0 0,0 0, 
Maio 28,1977 09:00 C 2,0 2,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0, 
Junho 4,1977 09:00 A 2,0 2,0 20,0 20,0 0,0. 0,0 0,0 0, 
Junho 4,1977 09:00 B 2,0 2,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0, 
Junho 4,1977 09:00 C 2,0 2,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0, 



Tabela X  

Variagão do  pH  na superficie e profundidade de 3m, por da- 

ta, hora e estagão de coleta, observado no  period()  de mar  

cc.  a jillho de 1977, no Açude Pereira de Miranda(Pentecoste 

Cear) 

-0 Pta 

Estação 

Hora 
A  .-% C 

soer-  
fi'cie 

pro?.  
3m 

super  
-:-Tei-e-  

prof.  
3m 

super  
fleiT 

prof.  
3m  

Margo 3,1977 15:00 6,5 6,5 6 9 5 6,5 6,5 6,5 

Abril 0,1977 09:00 6,5 6 9 5 6 9 5 6,5 6,5 6,5 

Abril 23,1977 15:00 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

Abril 30,1977 15:00 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

Maio 14,1977 09:00 7,0 7 9 0 7,0 7,0 7,0 7,0 

Maio 21,1977 09:00; 7 9 0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

Maic, 20,1977 09:00 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

Juno 4,1977 09:00 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

, 



Tabela XI  

Elementos quimicos encontrados n'Egua s  por data, hora e estagEo ( 

coleta, no  period()  de março a junho de 19779  no Açude Pereira de t 

randa (Pentecoste Cear) 

Data Hora 
E sta- 

gEo 
, 

Elementos quimicos 

Amiinia Mitrito Fosfato  
...i  

Silica  Sulfato 
G 
f 

Margo  39 1977 15:00 A a(  ) - - - -  
Margo  39 1977 15:00 B a - - - -  
Margo  3.1977 15:00' C a - - - - 
Abril 29 1977 09:00 A a - - - - 
Abril 29 1977 09:00 B a - - . - - 
Abril 29 1977 C9:00 C a - - - - 
Abril 2391977 15:00 A a - - - - 
Abril 239 1977 15:00-  B a - - - - 
Abril 2391977 15:00 C a - - - - 
Abril 309 1977 15:00-  A a - - - - - 
Abril 30,7977 15:00 B a - - - - 
Abril 3091977 15:00 C a - - - - 
Maio 1491977 09:00, A a p** 

P a P 
Maio 1491977 09:00 B a P P a . P  
Main  149 1977 09:00 C a p P a P 
Maio 21 9 1977 09:00 A a 1 p . a P 
Maio 21 9 1977 09:00 B a a p a n ,- 
Maio 21 9 1977 09:00 C a a P a P 
Maio 289 977 09:00 A a a P a P 
Maio 289 977 09:00 B a a P a P 
Maio 28,1977 09:00 C a a P a p 
Junho 49 1977 09:00 A a a P a P 
Junho 49177 09:00 B a a d a p 
Junho 491977 09:00 C a a P a p 

* ausente 

nresente 
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