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ESTUÁRIO DA LAGOA DOS PATOS, RIO GRANDE, RS.

D. S. Carrasco1

M. R. Nunes1;L. V. Nascimento1;E. A. Oliveira1;C. M. L. Zardo1; F. D’Incao2

1Universidade Federal do Rio Grande, Instituto de Ciências Biológicas, Laboratório de Entomologia-Pav. 6, sala 22. Av.
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INTRODUÇÃO

A Ilha da Torotama situa - se no estuário da Lagoa dos
Patos e pertence ao munićıpio de Rio Grande, RS. Desde
o ińıcio de 2007, a ilha tem sofrido com infestações sev-
eras de mosquitos. A primeira investigação da Unidade de
Zoonoses e Vetores da Secretaria Municipal de Saúde identi-
ficou o mosquito como Psorophora sp. (Diptera: Culicidae).
Em 2008, com uma reincidência da infestação, chegou - se
a identificação da espécie Ochlerotatus albifasciatus (Mac-
quart, 1838) (Prefeitura Municipal do Rio Grande, 2008).
Frequentemente, os ilhéus associam a presença de mosquitos
às áreas alagadas de marismas, muito comuns às margens
da ilha.

Marismas são banhados inundados periodicamente por água
salgada, recobertos principalmente por plantas herbáceas
que estão presentes ao longo de 70 km2 da zona intermareal
de ilhas e margens do Estuário da Lagoa dos Patos (Costa,
1997). Devido ao não reconhecimento das funções ecológicas
das marismas na qualidade ambiental costeira, muitas áreas
de marisma do Estuário da Lagoa dos Patos vem sendo di-
lapidadas por aterros e canalizações, agricultura, expansão
urbana e industrial, projetos de aquacultura, e/ou utilizadas
como depósito de reśıduos sólidos e efluentes (Seeliger &
Costa, 1997).

Sabe - se que já foram registradas as associações de maris-
mas com a criação de mosquitos. Segundo Forattini
(1962), pântanos e alagadiços funcionam como criadouros
de mosquitos e embora a salinidade das marismas impeça o
estabelecimento de algumas espécies não tolerantes à salin-
idade, as tocas de caranguejos são utilizadas como refúgios
pelas larvas. No entanto, a região carece de levantamen-
tos entomológicos para checar a posśıvel interação entre as
marismas e as infestações de mosquitos.

OBJETIVOS

Monitorar a fauna de nematóceros a fim de estimar a pro-
porção de mosquitos hematófagos em uma área de marisma
da Ilha da Torotama, Rio Grande, RS.

MATERIAL E MÉTODOS

Uma armadilha malaise foi instalada próximo ao marisma
e a um campo de criação de gado, pois a disponibilidade
de hospedeiros de grande parte atrai um maior número de
fêmeas atrás de repasto sangúıneo. Em estudos feitos com
Culicidae, é comum o artif́ıcio do emprego de iscas (Tadei &
Thatcher, 2000). Embora a malaise não seja indicada para
a coleta de espécimes hematófagos, sendo mais indicada
para estes casos uma armadilha CDC, a mesma constitui
um bom método para amostragem total de insetos alados
de uma área. Deste modo, os espécimes hematófagos e não
- hematófagos tem a mesma probabilidade de serem cap-
turados pela armadilha, uma vez que o gado manteria os
hematófagos próximos a sua posśıvel área de emergência,
principalmente os Culicidae, pois os mesmos apresentam
uma boa capacidade de dispersão (Lourenço - de - Oliveira
& Heyden, 1986), o que diminuiria a eficiência da malaise
em sua captura, subestimando - os em análises quantita-
tivas (Hutchinson, 1978). Os espécimes capturados eram
conservados em álcool 70%.

Para o monitoramento da área, a coleta foi efetuada con-
tinuamente de 17 de setembro de 2008 a 10 de janeiro de
2009. Os copos coletores eram retirados semanalmente e o
material seguia para o Laboratório de Entomologia da Uni-
versidade Federal do Rio Grande. Os copos coletores eram
retirados semanalmente e o material seguia para o Labo-
ratório de Entomologia da universidade.

Após a triagem, os nematóceros eram identificados até o
ńıvel taxonômico de famı́lia através das chaves de identi-
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ficação de McAlpine et al., ,1981 & 1987. Os espécimes
foram quantificados e sua abundância total foi convertida
em porcentagem relativa através de regra de três simples.

RESULTADOS

As famı́lias registradas para o peŕıodo em ordem de
abundância foram Chironomidae (150), Tipulidae (97), Psy-
chodidae (23), Sciaridae (10), Ceratopogonidae (06), Culi-
cidae (03), Chaoboridae (02), Cecidomyiidae (01) e Scatop-
sidae (01). Psychodidae e Ceratopogonidae, embora con-
tenham gêneros de importância médica, os mesmos não
foram coletados na área de estudo. 99,29% dos mosquitos
coletados nesta área de marisma correspondem ao grupo de
mosquitos de hábitos não hematófagos. Somente 0,71% dos
nematóceros são de hematófagos, correspondente aos Culi-
cidae, de hábito antropof́ılico.

Embora o método de coleta ideal para o levantamento
de Culicidae seja a armadilha CDC, principalmente pela
alt́ıssima eficácia em capturar espécies de hábito crepuscular
(Gomes et al., 985), foi posśıvel amostrar uma boa parcela
de nematóceros cuja presença não é percebida pela pop-
ulação. Excetuando - se Tipulidae, cujos ilhéus chamam er-
roneamente de “mosquito de cavalo” e, portanto, são igual-
mente enquadrados na categoria de indesejáveis pelo seu
avantajado tamanho, e pela idéia equivocada de que os mes-
mos picam o homem, os demais não causam quaisquer danos
ou incômodos.

Os resultados preliminares sugerem que as marismas du-
rante o peŕıodo amostrado não foram o principal foco
de Culicidae. Na verdade, as marismas concentram ne-
matóceros importantes do ponto de vista ambiental. A
quase totalidade dos mosquitos áı coletados representam
a base da dieta de muitos outros macroinvertebrados que
habitam as marismas (Seeliger et al., 004). Chironomidae,
por exemplo, constitui - se a famı́lia mais abundante e o
adulto não se alimenta, mas durante a fase larval é um im-
portante recurso na alimentação de peixes, crustáceos e out-
ros insetos de ciclo de vida igualmente aquático (Williams &
Feltmate, 1992). Outros mosquitos, a exemplo de Psycho-
didae, apresentam baixa dispersão na fase adulta (Gomes
& Galati, 1987), o que representaria um recurso in loco
para algumas espécies de aves aquáticas migratórias que
procuram estas áreas para repouso e alimentação (Costa &
Marangoni, 2000).

CONCLUSÃO

As marismas representam um importante criadouro e área
de dispersão de nematóceros não hematófagos. No entanto,
deve - se investigar os posśıveis criadouros artificiais dos
peridomićılios para apurar o foco dos mosquitos que afligem
a população da ilha, bem como persistir com as coletas
de insetos alados em geral. O estudo tem a perspectiva
de continuar quantificando os nematóceros capturados pela
malaise. Até o momento, as amostras de verão não foram

inteiramente processadas para a continuação da série tem-
poral iniciada neste trabalho. Apesar do objetivo do estudo
tenha sido quantificar os mosquitos adultos de um modo
geral, não se descarta a possibilidade de um levantamento
espećıfico visando a captura exclusiva de hematófagos, prin-
cipalmente Culicidae para resultados mais conclusivos.

REFERÊNCIAS

Costa, C.S.B. 1997. Tidal marshes and Wetlands. In:
Subtropical convergence environments: The coast and sea
in the warm - temperate southwestern Atlantic. (Seeliger,
U.; Odebrecht, C.; Castello, J.P. Eds.). Berlin, Springer -
Verlag, 24 - 26.
Costa, C.S.B.; Marangoni, J.C. 2000. Impacto ambi-
ental do asfaltamento da BR 101 sobre as marismas de São
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