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INTRODUÇÃO

Os ambientes aquáticos são indispensáveis para a rea-
lização de inúmeras atividades, entre elas a irrigação,
a geração de energia, harmonia de paisagens, além de
constituir um elemento fundamental para todos os or-
ganismos. No entanto, a ação antrópica tem provocado
alterações nesses ambientes e esses efeitos acarretam
uma diminuição na qualidade da água e perda da bi-
odiversidade, alterando a biota dos rios pela desestru-
turação dos habitats ou pela redução temporária da
disponibilidade de recursos alimentares.
A resolução do CONAMA de 1986, entre outros tópicos,
considera necessária a criação de instrumentos para
avaliar a evolução da qualidade das águas. Nesse con-
texto, o biomonitoramento é um parâmetro biológico,
complementar a análise f́ısico - qúımica, que segundo
Buss et al., (2003) é caracterizado pelo estudo das res-
postas dos organismos em relação ao ambiente em que
se encontram.
Segundo Moreno e Callisto (2005), a comunidade de
organismos mais utilizados como bioindicadores para
esse tipo de avaliação é a dos macroinvertebrados
bentônicos, pois segundo Piedras, et al., (2006) permite
a obtenção de informações sobre os impactos ambien-
tais ocasionados por poluições pontuais.

OBJETIVOS

Este estudo tem como objetivo realizar um biomonito-
ramento de macroinvertebrados bentônicos em um tre-
cho do córrego Buriti em Campo Grande/MS.

MATERIAL E MÉTODOS

Este trabalho foi realizado em um trecho do córrego
urbano Buriti (S 20° 29’ 49,4” WO 54° 40’ 09,7” e alti-
tude de 514 m), o qual faz parte da microbacia Lagoa
de Campo Grande, Mato Grosso do Sul (MS).
As coletas (5) foram realizadas mensalmente entre no-
vembro de 2010 e março de 2011. Para cada uma foram
amostrados, com aux́ılio de rede de varredura, 12 pon-
tos (3 repetições cada) distribúıdos ao longo do córrego
com um intervalo aproximado de 200 m entre eles.
Após a coleta, o material foi armazenado em recipien-
tes plásticos, triados e fixados em álcool 70%. A identi-
ficação foi realizada, posteriormente, com o aux́ılio dos
manuais de identificação proposto por Mugnai et al.,
(2010) e Costa et al., (2006), no laboratório zoologia
de invertebrados da Universidade Católica Dom Bosco
MS.

RESULTADOS

No total foram coletados 3464 indiv́ıduos pertencentes
aos filos Arthropoda (3082) Annelida (224), Nematoda
(135) e Mollusca (23). O filo Annelida apresentou as
classes Hirudinida (221) e Oligochaeta (3) e, o filo Mol-
lusca as classes Gastropoda (17) e Bivalvia (6).
Quanto ao filo Arthropoda foram encontrados o sub-
filo Chelicerata com Acari (150), no entanto a maior
riqueza e abundância foi de Hexapoda, sendo: Diptera
(2462), Coleoptera (258), Odonata (158), Ephemerop-
tera (22), Tricoptera (18), Hemiptera (13) e Plecoptera
(1).
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Em todas as coletas a ordem Diptera predominou, apre-
sentando 248 indiv́ıduos na primeira coleta, 441 na se-
gunda, 510 na terceira, 441 na quarta e 822 na quinta
coleta. Segundo Callisto et al., (2001), a ordem Dip-
tera, principalmente a famı́lia Chironomidae constitui
os organismos classificados como tolerantes. Também,
foram encontrados 3 indiv́ıduos da classe Oligochaeta
considerados resistentes e alta abundância de organis-
mos da ordem Odonata, a qual, segundo Callisto et al.,
(2001) é composta por alguns representantes conside-
rados tolerantes.
Três fatores reforçam a idéia que o recurso h́ıdrico lo-
cal está alterado em relação a composição normal dos
córregos que não recebem reśıduos: a alta abundância
de organismos considerados tolerantes e resistentes, a
baixa abundância de indiv́ıduos das ordens Epheme-
roptera, Plecoptera e Tricoptera (t́ıpicos de ambientes
com boa qualidade de água) e caracteŕısticas do ambi-
ente (ausência de vegetação ciliar, substrato de fundo
predominantemente pedregoso, presença de barragens
além de contaminações provenientes de materiais de uso
doméstico).
A coleta realizada no mês de março foi a que apresentou
maior abundância, com 1007 indiv́ıduos. Nesse peŕıodo,
a média de precipitação na cidade de Campo Grande foi
maior que outros meses, de aproximadamente 25 mm
(INPE, 2011). Segundo Callisto et al., (2001) o au-
mento da densidade dos macroinvertebrados no peŕıodo
chuvoso se justifica pelo aumento do material carreado
para o leito do rio, do volume da água, da profundidade
e da largura do riacho, além do número de habitats dis-
pońıveis para os macroinvertebrados bentônicos.

CONCLUSÃO

Os resultados preliminares deste estudo como a pre-
sença em quantidades elevadas de organismos toleran-
tes e resistentes e a baixa abundância de organismos

considerados senśıveis a alterações ambientais indicam
que o córrego Buriti encontra - se impactado por con-
sequência da ação antrópica local.
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rios. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v.19, n.2, p.
465 - 473, 2003.
CALLISTO, M.; MORETTI, M.; GOULART,M. Ma-
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