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APRESENTAÇÃO
A obra “Política, Planejamento e Gestão em Saúde” emerge como uma fonte de 

pesquisa robusta, que explora o conhecimento em suas diferentes faces, abrangendo 
diversos estudos.

Por ser uma área que investiga processos de formulação, implementação, 
planejamento, execução e avaliação de políticas, sistemas, serviços e práticas de saúde, 
a sua relevância no campo das ciências da saúde é indiscutível, revelando a multiplicidade 
de aportes teóricos e metodológicos, de caráter interdisciplinar, transdisciplinar e 
multiprofissional, influenciados por diferentes campos de conhecimento. 

No intuito de promover e estimular o aprendizado dos leitores sobre esta temática, 
os estudos selecionados fornecem concepções fundamentadas em diferentes métodos de 
pesquisa.

Constituído por dez volumes, este e-Book é composto por 212 textos científicos que 
refletem sobre as ciências da saúde, seus avanços recentes e as necessidades sociais da 
população, dos profissionais de saúde e do relacionamento entre ambos.

Visando uma organização didática, a obra está dividida de acordo com seis 
temáticas abordadas em cada pesquisa, sendo elas: “Análises e Avaliações Comparativas” 
que traz como foco estudos que identificam não apenas diferentes características entre 
os sistemas, mas também de investigação onde mais de um nível de análise é possível; 
“Levantamento de Dados e Estudos Retrospectivos” correspondente aos estudos 
procedentes do conjunto de informações que já foram coletadas durante um processo de 
investigação distinta; “Entrevistas e Questionários” através da coleta de dados relativos ao 
processo de pesquisa; “Estudos Interdisciplinares” que oferecem possibilidades do diálogo 
entre as diferentes áreas e conceitos; “Estudos de Revisão da Literatura” que discutem 
o estado da arte da ciência baseada em evidência sugerindo possibilidades, hipóteses e 
problemáticas técnicas para a prática clínica; e, por fim, tem-se a última temática “Relatos 
de Experiências e Estudos de Caso” através da comunicação de experiência e de vivência 
em saúde apresentando aspectos da realidade clínica, cultural e social que permeiam a 
ciência no Brasil.

Enquanto organizadores, através deste e-Book publicado pela Atena Editora, 
convidamos o leitor a gerar, resgatar ou ainda aprimorar seu senso investigativo no 
intuito de estimular ainda mais sua busca pelo conhecimento na área científica. Por fim, 
agradecemos aos autores pelo empenho e dedicação, que possibilitaram a construção 
dessa obra de excelência, e o trabalho aqui presente pode ser um agente transformador 
por gerar conhecimento em uma área fundamental do desenvolvimento como a saúde.

Boa leitura!

Luis Henrique Almeida Castro
Fernanda Viana de Carvalho Moreto

Thiago Teixeira Pereira
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RESUMO: As florações de cianobactérias 
causam inúmeros problemas ambientais, como 
produção de toxinas que afetam a microbiota 
aquática, animais e o homem, por meio de 
alterações dérmicas, neurológicas e hepáticas. 

Portanto, configuram um problema ambiental e 
de saúde pública. Este trabalho teve por objetivo 
evidenciar os potenciais riscos de intoxicação 
dos banhistas da praia da Barra, por contato 
primário, com células de Microcystis aeruginosa 
e microcistinas via aerossol. O presente estudo 
foi elaborados através da literatura pertinente 
e dados de monitoramento do fitoplâncton 
disponibilizados pelo Instituto de Meio Ambiente 
– INEA. Diversos trabalhos reportam casos
de dermatites por contato com as células de
cianobactérias, intoxicação oral ou ainda inalação 
da toxina via aerossol. A Praia da Barra da Tijuca
apresenta as características necessárias para
ofertar tais riscos de intoxicação aos banhistas,
seja por contato primário através das práticas
esportivas ou contaminação via aerossol. Como
o ocorrido em abril de 2017, onde uma intensa
maré vazante da Lagoa de Jacarepaguá, em
direção à praia da Barra culminou com uma densa 
e extensa floração de Microcystis aeruginosa na
orla. A densidade celular foi 88 mil vezes maior
que o recomendado por Pilloto (1997) para não
configurar riscos em atividades recreacionais,
enquanto a concentração de microcistinas totais
foi 149,26 µg/L. Tal fato evidencia a necessidade
de tomadas de decisão de políticas públicas e
notificação aos banhistas da praia da Barra da
Tijuca dos potenciais riscos de intoxicação.
PALAVRAS CHAVE: Cianobactéria; Intoxicação;
Fitoplâncton; Praia da Barra da Tijuca, Recreação.

OCCURRENCE OF TOXIC 
CYANOBACTERIA IN BARRA DA TIJUCA 
BEACH (RJ) AND POTENTIAL RISKS OF 

INTOXICATION OF BATHERS
ABSTRACT: Cyanobacterial blooms cause 
numerous environmental problems, suach as the 
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production of toxins that affect the aquatic microbiota, animals and humans, through dermal, 
neurological and hepatic changes. Therefore, cyanobacterial are an environmental and public 
health problem. The objective of this work was to highlight the potential risks of intoxication by 
beach bathers in Barra da Tijuca,  by primary contact with cells of Microcystis aeruginosa by 
aerosol  The study was elaborated through the literature and the results from the monitoring 
phytoplankton the Environment Institute – INEA. A lot of studies report cases of dermatitis due 
the contact with cyanobacterial cells, oral intoxication and xxxx via aerosol. Barra da Tijuca 
beach has the necessary chacateristics to offer such risks of intoxication to bathers, either 
by primary contact through sports practices or aerosol contamination. Like what happened in 
april,2017, where an intense ebbing tide from the Jacarepaguá Lagoon towards Barra beach 
culminated in a dense and extensive bloom of Microcystis aeruginosa on the beach. The cell 
density was 88 thousand times higher than that recommended by Pilloto (1997) in order not 
to configure risks in recreational activities, the concentration of total microcystins was 149.26 
µg / L. This fact shows the need for public policy decision making and notification to bathers 
at Barra da Tijuca beach of the potential risks of intoxication.
KEYWORDS: Cyanobacteria, Intoxication, Phytoplankton, Barra da Tijuca Beach, Recreation

INTRODUÇÃO 
A ocorrência de florações de cianobactérias em corpos hídricos é frequente no 

Brasil e no mundo (AZEVEDO, 1998; AZEVEDO, 2005; ZHANG, 2015), principalmente 
pelo processo de eutrofização artificial produzido por atividades humanas como esgotos 
doméstico e industrial (HARKE et al., 2016). As florações de cianobactérias são indesejáveis 
não apenas por causar problemas estéticos, como alteração na coloração, odor e sabor da 
água (SANT’ANNA et al., 2012), mas também, pelo seu potencial de gerar sérios riscos 
à população humana, tanto pela ingestão de água contaminada com cianobactérias e 
cianotoxinas (CHORUS, L.; BARTRAM, J., 1999; WALKER, 2015), como pelo contato em 
atividades recreacionais, ou ainda, pelo consumo de pescado contaminado, entretanto, a 
principal via de intoxicação é o consumo oral de água sem um tratamento adequado para 
a remoção destas células e das suas toxinas (MAGALHÃES et al., 1997; MAGALHÃES et 
al., 2003; OTTEN; PAERL, 2015; LERCHE, 2018).

A presença dessas cianobactérias tóxicas em corpos d’água são um problema em 
áreas densamente habitadas, pois vários gêneros de cianobactérias podem formar florações 
e produzir toxinas que contaminam os recursos hídricos utilizados para abastecimento 
público e para recreação, provocando um problema ambiental e de saúde pública, o qual 
merece atenção das autoridades competentes em todo o mundo face ao potencial tóxico 
dessas células (CHORUS; BARTRAM, 1999; FALCONER et al., 1989;   Portaria Nº 2.914 
/2011/MS; Portaria Nº 5/ 2017/MS).

As toxinas produzidas pelas cianobactérias são endotoxinas, ou seja, só são 
liberadas para o meio extracelular quando ocorre a lise da membrana citoplasmática. Elas 
podem variar de acordo com a sua toxicologia e são classificadas como dermatotóxicas, 
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neurotóxicas e hepatotóxicas  (CARMICHAEL, 1997; ALMEIDA, 2015). 
As hepatotoxinas são as mais comuns e atuam no fígado (MOLICA; AZEVEDO, 

2009; BORTOLI; PINTO, 2015), em altas concentrações podem resultar em morte por 
falência hepática em poucas horas (FALCONER, 1989). As microcistinas produzidas pela 
cianobactéria Microcystis aeruginosa são o tipo mais comum de hepatotoxinas e potentes 
promotoras de tumores, diante disso, o consumo continuado de pequenas doses dessas 
hepatotoxinas pode levar a uma maior incidência de câncer hepático na população exposta, 
conforme descrito em Chen et al. 2007; Fleming et al. 2002; Ueno et al. 1996; Yu et al. 1994.

Como exemplo dessa condição pode-se citar o Complexo Lagunar de Jacarepaguá 
localizado no Rio de Janeiro que é formado pelo conjunto das Lagoas de Jacarepaguá, 
Camorim, Tijuca e Marapendi, e apresenta densas fl orações tóxicas de Microcystis 
aeruginosa, principalmente nas Lagoas de Jacarepaguá e Camorim (INEA, 2015, 2016 
e 2017). Essas fl orações de cianobactérias são decorrentes de um processo acentuado 
de eutrofi zação, oriundo das altas concentrações de fontes nitrogenadas e de fósforo 
procedentes da grande quantidade de esgoto doméstico e industrial sem tratamento ou 
com tratamento inadequado que recebem dos rios afl uentes, que cortam extensas áreas 
urbanizadas da bacia de drenagem da baixada de Jacarepaguá, (FERRÃO-FILHO et al., 
2009;   DOMIGOS, 2001; GOMES, 2009). 

Esse corpo lagunar tem uma ligação com mar, por meio do Canal da Joatinga 
(Figura 1), desaguando no Quebra-Mar (Praia da Barra). Portanto, se trata de uma área de 
grande infl uência do ciclo de marés, onde as fl orações de cianobactérias, produtoras de 
microcistinas da lagoa de Jacarepaguá são carreadas pela maré vazante para a praia da 
Barra da Tijuca, no quebra-mar. 

Figura 1 – Efeito da maré vazante do complexo Lagunar em direção ao Quebra-Mar, 
evidenciando a praia dos amores, o quebra-mar e a praia da Barra da Tijuca. (Globo Esporte, 

17/05/2015).

Diante do exposto, o presente trabalho tem o objetivo avaliar os potenciais riscos de 
intoxicação dos banhistas da praia da Barra, seja por contato primário com células tóxicas 
de Microcystis aeruginosa, ou via aerossol contaminado com  microcistinas.
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MATERIAIS E MÉTODOS
O trabalho foi realizado com base em uma ampla revisão bibliográfi ca e a partir dos 

dados das análises qualitativas e quantitativas da comunidade fi toplanctônica dos  anos de 
2015, 2016 e 2017 disponibilizados pelo Programa de Monitoramento de Qualidade de Água 
do Instituto do Meio Ambiente (INEA) do Estado do Rio de Janeiro. Os pontos amostrais 
do monitoramento estão localizados na Lagoa da Tijuca (23°00’44.0”S 43°17’38.2”W) 
localizado na saída do quebra mar e na Praia da Barra (23°00’54.0”S 43°18’38.7”W) 
(Figura 1). A quantifi cação de microcistinas nas amostras de água foi realizada através do 
teste de imunoensaios do tipo “ELISA”, disponível comercialmente, com limite de detecção 
de 0,1ng/mL de microcistinas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
De acordo com os dados do monitoramento, as lagoas de Jacarepaguá, Camorim e 

Tijuca são caracterizadas por apresentar uma comunidade fi toplânctonica com dominância 
de cianobactérias.

Figura 2 – Densidade celular do fi toplâncton total, da classe de Cyanophyceae e de Microcystis 
aeroginosa (células/mL) nas amostras de água da Lagoa da Tijuca e da Praia da Barra, nos 

anos de 2015, 2016, 2017.

As densidades celulares máximas do fi toplâncton total variaram de 1x105, em 11/2017 
a 4x105 em 11/2016. O mesmo perfi l de densidade celular foi verifi cado para a classe 
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Cyanophyceae, o que permite concluir a dominância dessa classe. Cabendo ressaltar que 
nos anos de 2016 e 2017, os organismos fitoplanctônicos presentes nas amostras da Lagoa 
da Tijuca eram compostos principalmente por cianobactérias potencialmente produtores de 
toxinas, Microcystis aeruginosa.

Na praia da Barra também foi possível verificar que a classe Cyanophyceae 
apresentou dominância para as amostras durante o período de estudo (Figura 2). Entretanto, 
no geral, com densidades celulares menores que as determinadas nas amostragens da 
lagoa da Tijuca.

No ano de 2015, nos meses de março e abril, as densidades de células Cyanophyceae 
foram maiores que 1x104.000 células/mL (Figura 2). O mesmo pode ser observado nas 
amostras de 2017, onde as maiores densidades de cianobactérias foram determinadas 
nos meses dejaneiro e julho, com 6x105 células/mL e 4x105 células/mL, respectivamente. 
Nestas amostras o gênero dominante também foi Microcystis.

A figura 3 apresenta as concentrações de microcistinas (µg/mL) nas amostras de 
água da Lagoa da Tijuca e da Praia da Barra. No ano de 2017, na praia da Barra, no mês de 
março foi determinada a maior concentração de microcistinas, 1,9 µg/L (Figura 3), enquanto 
a lagoa da Tijuca foi determinada 2,26 µg/L de microcistinas. Cabe aqui mencionar que de 
acordo com a densidade celular (Figura 2), o fitoplâncton total, nesse mesmo período, era 
13.000 células/mL e 11.000 células/mL de cianobactérias na praia.

Figura 3 – Concentração de Microcistinas (µg/L) nas amostras da Lagoa da Tijuca e da Praia 
da Barra, nos anos de 2015, 2016, 2017.

Pillotto et al. (1997) reportam que para não configurar riscos à saúde dos 
banhistas, a densidade de cianobactérias em corpos hídricos utilizados para atividades 
recreativas de contato primário é de no máximo 5x103 células/mL por um período de até 
60 minutos. Stewart  et al. (2009) mencionam que o risco de contaminação é maior nas 
atividades recreativas de contato primário ou secundário com as células em decorrência 
da ingestão acidental.

Buratti et al. (2017) e  Funari e Testai (2008) citaram, a partir de vários estudos 
epidemiológicos, que a presença de florações de cianobactérias em águas recreativas está 
associada a sintomas como náusea, vômito, gastroenterite, vermelhidão da pele, irritação 
da pele, olhos e mucosas e problemas respiratórios; nos casos mais graves, pneumonia, 
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febre, mialgia, tontura e dor de cabeça severa, úlceras na mucosa bucal e respostas 
alérgicas, tais como rinite, conjuntivite, asma e urticária. Cabe mencionar que esses efeitos 
são decorrentes da exposição às células de cianobactérias, mas não às microcistinas. No 
entanto, é importante enfatizar que ainda não há um valor de referência para a concentração 
das cianotoxinas em águas destinadas às atividades recreativas. Nessas atividades, a 
exposição a essas toxinas pode se dar tanto por ingestão acidental de água contaminada, 
pelo contato direto e por inalação quando o aerossol é formado.

Dentre os vários eventos de ocorrência de florações de cianobactérias na praia 
da Barra, pode-se citar o ocorrido em abril de 2017, onde uma intensa maré vazante da 
Lagoa de Jacarepaguá, em direção a praia da Barra, culminou com uma densa e extensa 
floração de cianobactérias na orla da praia, conforme mostra a Figura 4. A extensa mancha 
esverdeada ocupou uma faixa de aproximadamente (sete) 07 km de extensão e cerca de 
(um) 01 Km de largura (OGLOBO, 2017). A mudança na coloração da água da praia foi 
decorrente da presença das células de Microcystis aeruginosa, que representava 95,7% 
do fitoplâncton total com 4,4x108 células/mL e 149,26 µg/L de microcistinas totais, ou seja, 
presentes nas células mais a fração dissolvida (INEA, 2017).

Figura 4 - Praia da Barra da Tijuca: a coloração esverdeada da água indica a floração da 
cianobactéria Microcystis aeruginosa produtora de microcistinas. Fonte: Moscatelli, 2017.

Eventos dessa natureza merecem atenção, uma vez que nas florações de 
cianobactérias, a densidade celular e as cianotoxinas podem atingir concentrações 
potencialmente capazes de promover efeitos adversos à biota aquática e à população 
humana via exposição dérmica, oral, inalação, consumo de organismos contaminados, 
além da contaminação da água utilizada no tratamento de hemodiálise (BURATTI et al., 
2017; FUNARI et al., 2017; FUNARI; TESTAI, 2008). 

Para o controle da intoxicação via oral, o Brasil através da Portaria do Ministério da 
Saúde Portaria Nº 2.914 de 12 de dezembro de 2011, atual Portaria Consolidada no 5/2017 
da ANVISA, determina que o responsável pelo abastecimento de água para consumo 
humano deve monitorar a qualidade da água no ponto de captação para a ocorrência 
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de células de cianobactérias e suas toxinas. Cabe ao órgão de abastecimento também 
assegurar que a água distribuída a população atenda ao padrão de potabilidade, onde o 
valor máximo aceitável é de 1,0 µg/L de microcistinas e 3,0 µg/L de saxitoxinas, de modo a 
não configurar riscos à saúde pública. 

Alguns casos de intoxicação após contato primário com floração de cianobactérias já 
foram reportados, um deles após a queda de dois homens do barco em água com floração 
(DILLENBERG; DEHNEL, 1960) e outro caso de queda durante a atividade de parapente 
em águas com densas florações de cianobactérias e com 48,6 μg/L de microcistina-LR 
dissolvida em água (GIANNUZZI et al., 2011). Em ambos os casos foram observados 
sintomas como náusea, dor abdominal, febre, dor de cabeça, dor nas articulações e mialgia. 
No segundo caso, 03 dias após o acidente, o esportista teve quadro clínico de pneumonia 
atípica, e após uma semana o mesmo apresentou uma hepatotoxicose, com recuperação 
em 20 dias (GIANNUZZI et al., 2011).

Outro relato que pode estar associado à intoxicação por cianobactérias ocorreu em 
17/05/2015 (figura 1), no litoral do Rio de Janeiro, na praia da Barra da Tijuca, onde vários 
surfistas que participavam do Circuito Mundial apresentaram mal estar, com sintomas de 
enjôo e ânsia de vômito. Alguns deles mencionaram que sentiram um forte cheiro de esgoto 
no local (GLOBO ESPORTE, 2015).

No Reino Unido também há o registro de um grupo de recrutas que foi diagnosticado 
com pneumonia após praticarem canoagem em um lago com florações de cianobactérias 
produtoras de microcistinas (TURNER et al., 1990 ). Tais relatos evidenciam, mais uma vez, 
os riscos de contaminação por aerossol contendo moléculas de microcistinas.

O mesmo foi observado por Hilborn et al.  (2014), que reportaram 11 surtos de 
doenças transmitidas pela água associadas à proliferação de algas nocivas nos EUA. A via 
de contato foi primária (oral ou inalação), sendo que os pacientes apresentaram sintomas 
como erupção cutânea, irritação, inchaço ou feridas. Nos casos de intoxicação via inalação 
foi possível associar doenças respiratórias, como congestão nasal, tosse e falta de ar.

Backer et al. (2010) realizaram um estudo com o total de 81 adultos e crianças 
maiores de 12 anos a fim de avaliar o efeito de microcistinas durante suas atividades 
recreacionais em três reservatórios da Califórnia, dois com florações de cianobactérias 
produtoras de toxinas, incluindo Microcystis aeruginosa, e um outro sem a presença 
dessas células. Os resultados do estudo permitiram aos autores inferirem que as atividades 
recreativas praticadas em corpos de água com floração de cianobactérias produtoras de 
toxinas poderiam gerar cianotoxinas no aerossol, tornando, assim, a inalação uma potencial 
rota de exposição.

Mais recentemente, Carmichael (2016) mencionou um caso que ocorreu em 
Charleston, no Oeste do Estado da Virgínia, nos EUA, onde mais de cinco mil pessoas 
foram contaminadas por ingestão de águas contendo microcistinas.
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CONCLUSÕES
Os riscos de intoxicação dos banhistas da praia da Barra através do contato primário 

com células de cianobactérias produtoras de microcistinas, assim como por contato 
secundário, por práticas esportivas ou contaminação do aerossol por essa molécula é um 
fato eminente, uma vez que a concentração de células de Microcystis aeruginosa na praia 
da Barra, em abril/2017, foi 88 mil vezes maior que o recomendado por Pilloto (1997).

 A densidade de células de cianobactérias presente na praia da Barra representa 
um risco potencial aos banhistas via intoxicação por contato primário ou secundário com 
as células de cianobactérias que podem promover de dermatites a intoxicações severas, 
além de possíveis riscos de intoxicação por microcistinas via ingestão acidental da água 
ou inalação.

Tal problema é considerado de ordem ambiental e de saúde pública. Desta forma, se 
faz necessário à tomada de decisão ligada a políticas públicas fundamentadas em estudos 
acadêmicos ou diretrizes internacionais de orientação, a fim de fornecer critérios para 
planejar atividades de monitoramento, vigilância sanitária e de saúde. Fica claro também a 
necessidade de informação direta à população quanto aos riscos potencias de intoxicação 
por cianobactérias e suas toxinas, por meio de placas informativas nos locais onde há 
florações de cianobactérias. 
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