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INTRODUÇÃO

O monitoramento dos ecossistemas aquáticos visando a
preservação dos recursos h́ıdricos, bem como da biota associ-
ada, é de importância incontestável. Neste sentido, o mon-
itoramento biológico ganha destaque dentre as metodolo-
gias tradicionais, principalmente quando se deseja obter
informações sobre o comportamento do ambiente e das
constantes alterações sofridas, tanto por pressões antro-
pogênicas quanto por forças naturais. Uma vez que a
premissa do monitoramento é a obtenção de informações
quanto à estrutura das comunidades aquáticas, o levan-
tamento e a caracterização prévia das comunidades de
macroinvertebrados bentônicos tornam - se relevantes para
tais estudos (Baptista, 2008).

A fauna de macroinvertebrados aquáticos caracteriza - se
por organismos cujo desenvolvimento de pelo menos uma
das fases de sua vida ocorra no meio aquático. Trata - se
de uma fauna bastante diversa, composta por vários grupos
taxonômicos, incluindo larvas de insetos, moluscos, oligo-
quetos, hirud́ıneos e crustáceos (Rosenberg & RESH, 1993.

Os macroinvertebrados aquáticos são encontrados em quase
todos os tipos de hábitats de água doce, sob diferentes
condições ambientais, por exemplo, cursos de água cobertos
com gelo (Maciolek & Needham, 1951), lagoas temporárias
(Dodson, 1987), lagos salinos e rios altamente polúıdos sem
oxigenação (Hynes, 1960). O grupo constitui uma impor-
tante fonte alimentar para peixes, além de influenciarem na
ciclagem de nutrientes, na produtividade primária e na de-
composição da matéria orgânica (Wallace & Webster, 1996).

Segundo Goulart & Callisto (2003), os rios são coletores
naturais das paisagens, refletindo o uso e ocupação do
solo de suas respectivas bacias de drenagens. Os ecossis-
temas aquáticos têm sido fortemente alterados em função
da ação antropogênica, como mineração; construção de
barragens e represas; desvios dos cursos naturais de rios;
lançamentod de efluentes domésticos e industriais não trata-
dos; desmatamento e uso inadequado do solo em regiões
ripárias e plańıcies de inundação; sobre - exploração de
recursos pesqueiros; introdução de espécies exóticas, en-

tre outros. Os principais processos resultantes das ativi-
dades humanas nas bacias de drenagem são o assoreamento
e homogeneização do leito dos cursos d’água, diminuição
da diversidade de hábitats e microhábitats e eutrofização
artificial. Como conseqüência observa - se a redução da
qualidade da água e a perda da dinâmica natural das co-
munidades biológicas. Pelo tamanho da bacia de drenagem
e, portanto, pelo grande potencial de diferentes fontes de
perturbações, os rios são fortemente afetados pelas ações do
Homem (Cullen et al., 2004).

OBJETIVOS

Tendo em vista que são escassos os estudos sobre a fauna
bentônica em rios do Estado de Santa Catarina (Scheffer
& Beaumord, 2007; Scheffer et al., 2008; Correa - Cruz
et al., ,2008), este estudo teve por objetivo caracterizar as
biocenoses de macroinvertebrados da Região Hidrográfica
Sul Catarinense-Bacia do Rio Tubarão, considerando os
peŕıodos de estiagem e chuvoso, visando contribuir para a
abordagem da utilização de organismos como indicadores
de integridade ambiental.

MATERIAL E MÉTODOS

A região Hidrográfica Sul Catarinense apresenta como
principais cursos de água as bacias hidrográficas dos rios
Tubarão e D’una. A bacia do rio Tubarão é a mais expres-
siva da região, percorre uma distância de 120 km e desem-
boca na Lagoa de Santo Antônio dos Anjos, no munićıpio
de Laguna. A bacia hidrográfica do rio Tubarão drena 19
munićıpios na região (SDM, 1997), sendo que esta região
apresenta uma série de atividades econômicas, como min-
eração, suinocultura e outras criações animais, comprom-
etendo intensamente os ecossistemas aquáticos adjacentes.
A área de estudo está localizada na bacia hidrográfica do
rio Tubarão e Complexo Lagunar, esta abrange uma área
de aproximadamente 6.000 Km 2. O rio Tubarão atravessa
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a região hidrográfica no sentido oeste - leste, desaguando
no extremo sudeste da Lagoa Santo Antônio, próximo ao
municipio de Laguna, onde a bacia hidrográfica encontra o
Oceano Atlântico. É formada principalmente por rios de
segunda e teceira ordem (SDM, 1997).

Foram selecionados nove pontos amostrais, localizados
no quadrante formado pelas coordenadas 27º51’52.00”S;
48º54’41.10”O e 28º26’50.59”S; 49º29’0.98”O , e dis-
tribúıdos em nove sub - bacias: Rio Oratório (RT); Córrego
Santa Rosa (SR); Rio Laranjeiras (LJ); Rio Pedras Grandes
(PG); Rio Bom Retiro (BT); Rio Braço do Norte (BN); Rio
Bravo (BV); Cabeceiras do Rio Capivari (CP); Rio Capi-
varas (CV).

As campanhas foram realizadas em julho de 2008, caracter-
izando o peŕıodo de estiagem, e fevereiro de 2009, caracter-
izando o peŕıodo chuvoso. As coletas foram realizadas com
aux́ılio de um amostrador do tipo Surber (30cm x 30cm)
com malha de 500 µm . Este amostrador é recomendado
para coletas da fauna bentônica de ambientes lóticos (RESH
& McELRAVY ,1993). Com o intuito de ampliar a área de
amostragem, foram realizadas cinco coletas em locais dis-
tintos do mesmo ponto amostral, resultando numa amostra
composta com área total de 0,45m 2.

O material coletado foi fixado em campo com solução de
formalina a 4% e levado ao laboratório para triagem e iden-
tificação. A identificação foi realizada com auxilio de mi-
croscópio estereoscópico com aumento de 0.7 - 4.5 x, pos-
teriormente os organismos foram preservados em solução
de álcool 70% em frascos de 20 mL. Os macroinvertebra-
dos bentônicos foram identificados ao ńıvel de famı́lia, uti-
lizando - se as chaves de Merrit & Cummins (1996), Oliveira
et al., (2005), Magalhães et al., . (2003), Lopretto & Tell
(1995), Pérez (1988), Fernandez & Domingues (2001). Todo
o material identificado foi depositado na coleção de inverte-
brados do Laboratório de Estudos de Impactos Ambientais,
da Universidade do Vale do Itajáı.

Para cada ponto amostral foram determinados parâmetros
indicadores de estrutura de comunidades, como riqueza es-
pećıfica, abundância de indiv́ıduos, e equitabilidade dada
pelo ı́ndice PIE de HURLBERT (1971), que calcula a prob-
abilidade de um encontro interespećıfico, ou seja, expressa
a probabilidade de dois indiv́ıduos escolhidos aleatoria-
mente na amostra representarem duas espécies diferentes.
Este ı́ndice varia de 0 a 1. A similaridade entre os difer-
entes peŕıodos de coleta foi calculada através do ı́ndice de
Sorensen. Este ı́ndice valoriza as duplas presenças, e val-
ores próximos a 1 indicam alta similaridade ao passo que
valores tendendo a zero indicam similaridade baixa ou in-
existente. A rotina para cálculo do ı́ndice foi baseada em
BEAUMORD & PETRERE (1994).

RESULTADOS

Foram coletados 3.476 indiv́ıduos, correspondendo a
38 unidades taxonômicas pertencentes às ordens Am-
phipoda, Coleoptera, Collembola, Diptera, Ephemeroptera,
Hemiptera, Lepidoptera, Megaloptera, Odonata, Plecoptera
e Trichoptera. Das unidades taxonômicas identificadas,
32 ocorreram no peŕıodo de estiagem e 31 no peŕıodo
chuvoso, sendo que 25 foram comuns aos dois peŕıodos,

7 foram exclusivas do peŕıodo de estiagem, e 6 ex-
clusivas do peŕıodo chuvoso. As famı́lias mais abun-
dantes foram Chironomidae (Diptera), seguida por Baetidae
(Ephemeroptera) e Hydropsychidae (Trichopera), ao passo
que as menos abundantes foram Libellulidae (Odonata),
Caenidae (Ephemeroptera), Ephydridae e Psychodidae
(Diptera), Hydrophilidae e Gyrinidae (Coleoptera) e He-
licopsychidae (Trichoptera). Individuos da ordem Am-
phipoda e da classe Hirudinea, grupos amplamente toler-
antes a ambientes com concentração de oxigênio reduzida
(Pérez, 1988; Fernandez & Domingues, 2001), ocorreram
apenas no Córrego Santa Rosa (SR), onde verificou - se
a existência de uma fonte pontual de poluição por esgoto
doméstico. O valor de similaridade para os diferentes mo-
mentos de coleta, obtido através do ı́ndice de Sorensen foi
0,79; podendo - se aferir uma similaridade relativamente ex-
pressiva na composição de macroinvertebrados bentônicos
entre os dois peŕıodos de coleta estudados. As médias
de riqueza, abundância e equitabilidade calculadas para o
peŕıodo de estiagem e para o peŕıodo chuvoso não apre-
sentaram diferenças significativas, evidenciando - se a ex-
istência de alta similaridade entre ambos os peŕıodos. En-
tretanto, foram observadas diferenças pontuais em relação
a abundância e riqueza entre os dois momentos do estudo.

No peŕıodo chuvoso, os pontos amostrais SR, BV e CP apre-
sentaram uma redução expressiva tanto em sua abundância
quanto na riqueza, possivelmente devido ao carreamento
destas comunidades pela ação das fortes chuvas que atin-
giram a região no peŕıodo antecedente às coletas, haja visto
que a variação da riqueza de espécies e abundância de in-
div́ıduos está relacionada à estabilidade f́ısica do substrato,
e que distúrbios desta natureza podem exercer um impor-
tante papel na estruturação das comunidades de riachos
tropicais (Freitas, 1998; Flecker & Feifarek, 1994). Obser-
vou - se, ainda, que nestes pontos amostrais houve uma
grande abundância de indiv́ıduos das famı́lias Chironomi-
dae (Diptera)e Baetidae (Ephemeroptera) no peŕıodo de es-
tiagem e, mesmo com expressiva diminuição da abundância
no peŕıodo chuvoso, pôde - se observar a dominância da
famı́lia Chironomidae sobre os demais, e a quase ausência
dos Ephemeroptera Baetidae. Esta observação corrobora
o estudo de FREITAS (1998) que aponta os Diptera Chi-
ronomidae como colonizadores pioneiros, de distribuição
mais ampla e abundante, uma vez que não apresen-
tam preferência pelo tipo de substrato colonizado, e os
Ephemeroptera como organismos de colonização tardia, pre-
sentes em ambientes estáveis.

A equitabilidade calculada para cada ponto amostral ap-
resentou valores elevados, aferindo uma homogeneidade ex-
pressiva nas comunidades de macroinvertebrados bentônicos
estudadas. Contudo, em ambos os peŕıodos, a equitabili-
dade verificada no ponto amostral localizado no rio Bom
Retiro foi relativamente baixa (0,56 em julho e 0,34 em
fevereiro), os valores de riqueza e abundância para este
ponto também foram baixos. Considerando - se a presença
de pastagens na margem direita deste ponto amostral, com
criação de bovinos, sendo registrado também a presença de
aviários e suinocultura na área de entorno, possivelmente a
baixa diversidade e abundância pode ser atribúıda ao tipo
de uso e ocupação do solo caracterizado pela forte pressão
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antropogênica.

CONCLUSÃO

Não foram verificadas diferenças significativas entre os
parâmetros de comunidades obtidos a partir das coletas re-
alizadas nos peŕıodos de estiagem e chuva. No entanto,
diferenças pontuais na riqueza e abundância de indiv́ıduos
evidenciam a influência do regime hidrológico sobre a estru-
tura das comunidades de macroinvertebrados bentônicos.
Sugere - se, portanto, a realização de estudos objetivando
acompanhamento das sucessões ecológicas decorrentes do
efeito da sazonalidade, assim como a realização de trabal-
hos complementares utilizando - se mais de um tipo de
amostrador, como o intuito de abranger outros habitas,
além dos ambientes lóticos, de forma a obter maior rep-
resentatividade da biodiversidade aquática da Bacia do Rio
Tubarão, em Santa Catarina.
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Aquáticos LTDA.

REFERÊNCIAS
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Biol. Venez. 15(2):21 - 35.
Correa - Cruz, H.; Corbetta, R.; Beaumord, A. C.; Schef-
fer, R.; Amorim, I.M. Caracterização da composição e es-
trutura de biocenoses de macroinvertebrados bentônicos
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dos bentônicos. Oecologia brasiliensis.Programa de pós
- graqduação em Ecologia, 2008. Rio de Janeiro: UFRJ.
v.12, n.3. 2008.
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVI-
MENTO URBANO E MEIO AMBIENTE-SDM. Ba-
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