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ABSTRACT 

The bat fauna from Rio de Janeiro State still exists gaps in knowledgement, mainly 

to North of the State. This article attempts to fill this gap and increases some species 

to the State's final list. For the capture, mist nets were armed with the aid of 

aluminum stakes at different sampling points at ground level. For each night of 

capture, six to eight nets were stretched at dusk and collected after around four 

hours. The choice of the dimension and the quantity of nets was dependent on the 

conditions of the sampled site. In addition, an active search was carried out in places 

that could possibly be used as shelters for bat colonies. Were found 12 species, 

inserted in three families: Phyllostomidae, Molossidae, Vespertilionidae, and five 

subfamilies: Carollinae (two species), Desmodontinae (1), Glossophaginae (1), 

Stenodermatinae (4); Vespertilionidae (1), Phyllostominae (1), and Molossidae (2). 

Most of the recorded Chiroptera species in this study present a wide geographic 

distribution, occurring also in other Brazilian biomes. There are 77 species of bats 

to Rio de Janeiro State, and our study found which represents only 16.88% of the 

diversity from Rio de Janeiro. According to the richness estimator, 70.92% of the 

diversity was found. These values demonstrate how diversity may be even higher 

than that found in this study. However it is still believed that these values are far 

below reality. The reduced richness wasnôt expected, because the areas are next to 

wildlife reserve areas as APA Bacia do Rio São João, Estação Ecológica de 

Guaxindiba, and National park of Restinga de Jurubatiba. 

KEY -WORDS. Richness, assemblage, inventory. 

 

RESUMO 

A fauna de morcegos no Estado do Rio de Janeiro ainda apresenta lacunas no 

conhecimento, principalmente para o norte do Estado. Este artigo tenta sanar essa 

lacuna e aumenta algumas espécies para a lista final do estado. Para a captura, redes 

de neblina foram armadas com o auxílio de estacas de alumínio em diferentes 

pontos de amostragem e no nível do solo. Para cada noite de captura, seis a oito 

redes foram esticadas ao anoitecer e coletadas após cerca de quatro horas. A escolha 

mailto:epilefsama@hotmail.com


 Acta Biologica Brasiliensia, v.2, n.1 (2019) ISSN online 2596-0016 

6 

da dimensão e quantidade de redes dependeu das condições do local amostrado. 

Além disso, uma busca ativa foi realizada em locais que poderiam ser usados como 

abrigos para colônias de morcegos. Foram encontradas 12 espécies, inseridas em 

três famílias: Phyllostomidae, Molossidae, Vespertilionidae e cinco subfamílias: 

Carollinae (duas espécies), Desmodontinae (1), Glossophaginae (1), 

Stenodermatinae (4); Vespertilionidae (1), Phyllostominae (1) e Molossidae (2). A 

maioria das espécies de Chiroptera registradas neste estudo apresenta uma ampla 

distribuição geográfica, ocorrendo também em outros biomas brasileiros. Existem 

77 espécies de morcegos no Estado do Rio de Janeiro, e nosso estudo descobriu 

apenas 16,88% da diversidade do estado. De acordo com o estimador de riqueza, 

70,92% da diversidade foi encontrada. Esses valores demonstram como a 

diversidade pode ser ainda maior do que a encontrada neste estudo. No entanto, 

ainda acredita-se que esses valores estão muito abaixo da realidade. A reduzida 

riqueza não era esperada, porque as áreas estão próximas a áreas de reserva de vida 

selvagem, como a APA Bacia do Rio São João, a Estação Ecológica de Guaxindiba 

e o Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba. 

PALAVRAS -CHAVE . Riqueza, assembleia, inventário. 

 

 

INTRODUCTION  

 

The high biodiversity and the increase of anthropic actions have directed 

attention to tropical forests. The Atlantic Forest, which is have high diversity and a 

high degree of endemism(1) and considered the most complex and diverse forest, 

which remains only nearly 11.26% of its domain(2). 

Among the mammal groups present in the Atlantic Forest, bats are one of 

the three most representative(3). They have a wide morphological variety and are 

important in the restoration and maintenance of native landscapes, mainly due to 

their different eating habits, which, combined with their high mobility capacity, 

make these animals large seed dispersers, plant pollinators, insects control, among 

others(4). 

The chiropterological fauna of the state of Rio de Janeiro is well known(5-8). 

However, Bergallo et al.(9)mentioned the lack of information for mammals in the 

north of Rio de Janeiro, which can create conservation problems for the remaining 

forest fragments. Therefore, the present study has the objective to describe the 

richness, abundance and composition of bat assemblage from Itaperuna, north of 

Rio de Janeiro. 
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METODOLOGY  

 

The study was carried out in Itaperuna, northern part of the state of Rio de 

Janeiro, in two fragments at private non-protected area (21°11'43.18"S 

41°51'6.36"W and 21°9'40.78"S 41°54'3.09"W) of ombrophilous forest of 

approximately 100 ha in the rural area (Figure 1). The rural zone was composed 

mainly by livestock, being far from the urban zone only 50 kilometers. The climate 

of the region according to Köppen is Aw(10), with average annual temperature of 23 

ºC and rainfall between 1,000 and 1,200 mm annually. A total of eight nights of the 

collection were performed, in sequential days during the summer, and in the edge 

and interior of forests randomly. Priority areas were natural clearings, borders, 

proximity to possible natural shelters or plants with fruits and flowers that are 

known to attract bat species(11). 

 

Figura 1 - Map of study area. The star is Itaperuna Town, Rio de Janeiro State, 

Southeastern Brazil. 

 For this work we obtained a collection license from IBAMA act nº 

036/2012. For the capture, mist nets (12x2.5m, 7x2.5m and 4x2.5m) were armed in 

the form of zigzag with the aid of aluminum stakes at different sampling points and 

at ground level. For each night of capture, six to eight nets were stretched at dusk 

and collected after around four hours, normally between 18h30 to 22h30. The 

choice of the dimension and the quantity of nets was dependent on the conditions 
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of the sampled site. In addition, an active search was carried out in places that could 

possibly be used as shelters for bat colonies. 

 The taxonomic identification of the species was the Gardner identification 

key(12); the external morphology was analyzed by qualitative and quantitative 

aspects (skin color, length total, tail presence and size, nasal leaf format)(13). After 

biometry, each individual was placed in a containment bag, being released only at 

the end of the sampling to avoid that the same animal was retaken. 

 The species nomenclature and the taxonomic arrangement in the family and 

subfamily categories were based on Wilson and Reeder(4), Reis et al.(14) and 

Gardner(12). 

 

DATA ANALYSIS  

 The sample effort was calculated by the expression E = m².h(15), in which 

ñmĮò is the number of mist nets open per night and ñhò is the total number of hours 

of nets opened. The sampling effort module and locality are described in Table 1. 

 

Table 1 ï Sampling sites of fragments 1 and 2 in each collect day and sample effort. 

Day Fragment Sampling Effort 

1 2 960 m²h 

2 2 590 m²h 

3 2 960 m²h 

4 2 493,75 m²h 

5 1 540 m²h 

6 1 1023,75 m²h 

7 1 1200 m²h 

8 - 3 hours 

 

The frequency of occurrence, success of capture and the accumulation 

curves were obtained for the sampled bats. The curve was constructed using an 

abundance matrix using the EstimateS 7.5 program(16). 
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RESULTS 

 

 Fifty-five individuals were collected from 12 species, including 

Phyllostomidae, Molossidae, Vespertilionidae, and five subfamilies: Carollinae 

(two species), Desmodontinae (one specie), Glossophaginae (one specie), 

Stenodermatinae (four species), Vespertilionidae (one specie), Phyllostominae (one 

specie) and the Molossidae with two species, according to Table 2. 

 

Table 2 ï List of species and occurrence frequency of bat species from Itaperuna, 

Rio de Janeiro State, Southeastern Brazil. 

Family 

Subfamily 

 
Occurrence 

frequency  

Phyllostomidae 
  

Glossophaginae Anoura geoffroyi Gray, 1838 1.89 

Sternodermatinae Artibeus fimbriatus Gray, 1838 1.89  
Artibeus lituratus (Olfers, 1818) 20.75  
Artibeus sp. 3.77  
Pygoderma bilabiatum (Wagner, 1843) 1.89  
Sturnira lilium (E. Geoffroy, 1810) 11.32 

Carollinae Carollia brevicauda (Schinz, 1821) 3.77  
Carollia perspicillata (Linneus, 1758) 7.55 

Desmodontinae Desmodus rotundus (E. Geoffroy, 1810) 20.75 

Phyllostominae Mycronycteris minuta(Gervais, 1856) 1.89 

Vespertilionidae 
  

Vespertilioninae Histiotus velatus (I. Geoffroy, 1824)  1.89 

Molossidae Molossus molossus (Pallas, 1766)  18.87  
Molossus rufus E. Geoffroy, 1805  3.77 

Total 
 

100 

 

The capture success for the two fragments was 0.15 individual/m² h. The 

general species accumulation curve for the two fragments did not reach asymptote, 

and did not show curve stabilization. The increase of the sampling effort would 

increase the number of recorded species. The first-order Jackknife richness 

estimator was outside the 95% confidence interval with 16.91 species. 
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Figure1 ï Cumulative species curve and Jackknife of first order estimator to 

fragments 1 and 2 from Itaperuna, Rio de Janeiro State, Southeastern 

Brazil. 

 

DISCUSSION 

 

 Most of the recorded Chiroptera species in this study present a wide 

geographic distribution, occurring also in other Brazilian biomes(8) gathered all the 

species already found in the state of Rio de Janeiro. These authors mentioned the 

existence of 77 species of bats, which represents only 16.88% of the diversity from 

Rio de Janeiro(17,6). According to the richness estimator, 70.92% of the diversity 

was found. These values demonstrate how richness may be even higher than that 

found in this study. However, it is still believed that these values are far below 

reality. 

 The capture success was much lower than other studies conducted in the 

state of Rio de Janeiro. For example, Lourenço et al.(7) found a capture success of 

0.32 ind/ m2 h, which is low compared to other studies in the state: Lourenço et 

al.(7) obtained 34 species in 3559.2 net-hour on the Island of Marambaia (RJ) and 

Luz et al.(18) obtained 30 species in 242,424 nets per hour. The main factors that 

contributed to this result are: the high degree of anthropization, the reduced size of 
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the fragment, and the high degree of slope of the area. Besides that, the Chiroptera 

community was sampled using mist nets(19), which is a commonly and efficient 

method to capture species of the Phyllostomidae family, due to foraging habit below 

the canopy of trees(20). The prominent presence of the Phyllostomidae family was 

expected, since the methodology employed increases the capture of this family(19). 

 The capture efficiency is a relevant fact in bat fauna inventories(21) suggests 

the need for at least 1,000 captures to sample the diversity of phylostomid bats in 

the Atlantic Forest and Esberárd and Bergallo(22) suggest a minimum of 700 

captures for areas in the State of Rio de Janeiro. Taking into account that the present 

work obtained only 53 captures, it is understood that the diversity recorded 

represents a small sample of the community. The low richness was not expected, 

because the sampling area are relatively close to wildlife reserves such as APA 

Bacia do Rio São João, Estação Ecológica de Guaxindiba, and ParNa da Restinga 

de Jurubatiba (~90 km from away). These areas are some of the few well-preserved 

forest remnants in the State. In this way, more species were expected for the 

sampled areas, since bats have extensive living areas, exceeding 500 hectares(23). 

 The Phyllostomidae family was the most abundant, representing 75.47% of 

the total number of captured individuals, covering 9 of the 13 registered species. 

The prevalence of this family in inventories in Brazil is common, and this result has 

also been observed in other studies(5, 21, 24, 6). There is also the fact that insectivorous 

species, which make up most of the other families, fly higher and/or perceive the 

net more easily(21), not being captured by the nets(19,25). In addition, this family is 

the most diverse and abundant in South America, presenting 150 species; and is the 

largest family in Brazil with 90 species(14). 

The subfamily with the largest number of species was Stenodermatinae, 

subfamily that also had the largest number of captured individuals. The high 

diversity and abundance of this subfamily in the present study may be related to the 

type of vegetation, with elements of Dense Ombrophylous Forest. Within this 

subfamily, the species with the highest number of captured individuals from the 

overall total was A. lituratus, which is one of the most well-known species in Brazil 



 Acta Biologica Brasiliensia, v.2, n.1 (2019) ISSN online 2596-0016 

12 

because of its high abundance, even in urban environments(14). This species is 

sheltered in the canopy of trees, under the leaves of palm trees and other plants and 

found in conserved environments. It is one of the best-adapted species to urban 

environments(26,27). 

 The species Desmodus rotundus is strictly hematophagous, preferring blood 

from large mammals and the introduction of domestic animals such as horses, cattle 

and pigs have increased the number of individuals in the last 300 years(28), which 

explains its high abundance for the study area, because the environment is basically 

composed of pastures. Due to its food habit and its importance in the transmission 

of rabies, this species is one of the most well-known and studied in the world(29). 

 The other species with the greatest abundance is Molossus molossus, which 

is strictly insectivorous and can be found in urban and non-urbanized areas, 

occupying hollows of trees(14). The Molossidae family is primarily recorded in 

inventories with the use of alternative methods such as active search. It is 

emphasized that this family was only registered in the study area because of the use 

of this methodology. 

 

CONCLUSION 

 

 It is concluded that the diversity found in this research is low and the result 

of a sample effort considered as medium when compared with other articles 

previously published in the state of Rio de Janeiro. However, the composition 

includes important species for the north of the state and due to a lack of research, 

the importance of such records is reiterated for a broadly anthropized region. 
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RESUMO 

É descrita a dieta de Barycholos ternetzi, anfíbio anuro endêmico do bioma Cerrado, 

baseado no conteúdo estomacal de 24 espécimes procedentes da Fazenda Portal do Céu 

no município do Novo Gama, GO. Os indivíduos foram coletados entre os meses de 

abril e outubro de 2006. O conteúdo estomacal analisado constituiu-se de 228 itens 

alimentares, pertencentes a 13 categorias. Material vegetal (83,33%), Formicidae 

(66,66%) e Coleoptera (45,83%) foram os itens mais frequentes. Numericamente os 

itens mais encontrados foram Isoptera e Formicidae com 35,96% e 32,89%, 

respectivamente. Blattaria (53,73%) foi o mais representativo em termos de volume. As 

larguras de nicho trófico para número e volume de presas foram respectivamente 3,95 

e 2,91. Os itens de maior valor de importância foram Material Vegetal (46,05%), 

Formicidae (34,60%), Blattaria (30,19%) e Isoptera (29,79%). A análise da dieta de B. 

ternetzi é um importante componente de sua história natural, esclarecendo muitas de 

suas interações ecológicas, contribuindo para a conservação e preservação da espécie. 

PALAVRAS -CHAVE: Amphibia, conteúdo estomacal, invertebrados. 

 

ABSTRACT 

The diet of Barcholos ternetzi is described based on the stomach contents of 24 

species from Fazenda Portal do Céu in the municipality of Novo Gama, GO. The 

individuals were collected between april and october 2006. The analyzed stomach 

contents consisted of 228 food items, belonging to 13 categories. Plant material 

(83.33%), Formicidae (66.66%) and Coleoptera (45.83%) were the most frequent 

items. Numerically the most found items were Isoptera and Formicidae with 

35.96% and 32.89%, respectively. Blattaria (53.73%) was the most representative 

in terms of volume. The trophic niche widths for number and volume of prey were 

respectively 3.95 and 2.91. The most important items of importance were Plant 

Material (46.05%), Formicidae (34.60%), Blattaria (30.19%) and Isoptera 

(29.79%). The analysis of the diet of B. ternetzi is an important component of its 

natural history, clarifying many of its ecological interactions, contributing to the 

conservation and preservation of the species. 

KEYWORDS: Amphibia, stomach contentes, invertebrates. 
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INTRODUÇÃO  

 

Os anfíbios compõem um grupo proeminente em quase todas as comunidades 

terrestres, ocupando uma ampla distribuição geográfica. São reconhecidas quase 8.000 

espécies no mundo (Amphibia ï 7992sp.), distribuídas nas ordens Anura (88%), 

Caudata (9%) e Gymnophiona (3%)(1). O Brasil é o detentor da maior diversidade de 

anfíbios do planeta1,2,3,4. Na lista oficial da Sociedade Brasileira de Herpetologia(5), 

constam 1080 espécies ocorrentes no território brasileiro, sendo a ordem Anura a mais 

representativa com 1039 espécies; seguidas das ordens Caudata com cinco espécies e 

Gymnophiona com 36 espécies(6). Para o Cerrado brasileiro são reconhecidas 211 

espécies de anfíbios anuros, com 108 endêmicas (51,1%)(7) e duas espécies de 

Gimnofionos(8). 

Os anfíbios dependem de áreas alagadas ou úmidas e de modo geral, estão ativos 

no período noturno, devido às suas características ecológicas, fisiológicas e 

reprodutivas(9). A reprodução tende a ocorrer em épocas restritas do ano, condicionadas 

pelas chuvas e temperatura(10). Para a maioria das espécies de anuros do Cerrado, a 

reprodução ocorre, normalmente, nos meses mais quentes e chuvosos(11). 

A análise da dieta de um ser vivo é um importante componente de sua história 

natural, esclarecendo muitas de suas interações ecológicas12,13 e está associada 

diretamente a aspectos morfológicos e fisiológicos, contribuindo para a localização e 

captura de itens alimentares adequados(14). De um modo geral os pequenos 

invertebrados formam a base da alimentação da maioria dos anfíbios, principalmente 

insetos, mas outras categorias, como a de pequenos vertebrados também já foram 

verificados em conteúdos estomacais de anuros14,15,16. Devido a este fato, a maioria dos 

anfíbios anuros são considerados como espécies generalistas e oportunistas(17). 

Barycholos ternetzi(18) (Figura 1) é um anuro endêmico do Cerrado, encontrado 

no território brasileiro nos estados de Goiás, Minas Gerais, Tocantins, Mato Grosso, 

Maranhão, São Paulo e Distrito Federal1,19. Ao longo do tempo sua classificação 

taxonômica passou por diversos gêneros, Paludicola por MirandaïRibeiro(18); 

Physalaemus por Bokermann(9) e Lynch (20), e por fim o gênero Barycholos por 
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Lynch19,21. Foi considerado sinonímio de Barycholos savagei(21) por Caramaschi e 

Pombal Jr.(19). Atualmente pertence a família Craugastoridae e possui um único 

congênere, Barycholos pulcher ocorrente apenas nas planícies do Equador(22). É 

comumente encontrado em ambientes florestais, tais como matas de galerias e matas 

mesófilas(19) e possui hábitos preferencialmente noturnos. 

 

 

Figura 1 ï Exemplar de Barycholos ternetzi (Miranda-Ribeiro, 1937); Anura, 

Craugastoridae. 

 

A espécie em questão difere da maioria dos anfíbios anuros por possuir 

desenvolvimento direto e cuidado paternal(19). Seus ovos e as estratégias reprodutivas 

também apresentam diferenciações das demais espécies, constituídos por duas 

membranas que se aderem em grupos de três ou quatro, envoltas por partículas do solo, 

primordialmente utilizadas para a para proteção contra dessecamento e também 

utilizada como camuflagem23,24.  

Estudos sobre história natural de anfíbios do Cerrado ainda são muito escassos, 

isto faz com que estudos a respeito da biologia de anfíbios sejam essenciais para 

fornecer informações para preservação e conservação das espécies, ameaçadas pela 

crescente alteração e fragmentação de habitats do Cerrado(25), principalmente se 

tratando de espécies endêmicas do bioma. Com isso, nosso objetivo é investigar a 

composição da dieta de B. ternetzi em uma área de Cerrado no Brasil central a fim de 

fornecer dados sobre sua ecologia e estratégias alimentares, fornecendo informações 

sobre a história natural e contribuindo para a conservação e preservação da espécie. 
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METODOLOGIA  

 

A população de B. ternetzi foi estudada em uma área de Cerrado do Brasil 

central, na Fazenda Portal do Céu, localizada na zona rural do município Novo Gama, 

estado de Goiás (16Á08ô10.44ò S; 48Á02ô44.88ò O), distante 70 km de Bras²lia, Distrito 

federal (Figura 2). A vegetação predominante é típica de Cerrado, constituindo um 

mosaico vegetacional com fitofisionomias de ambientes abertos e florestais (campos, 

cerrados, veredas, matas de galeria, matas secas e matas mesófilas). Áreas antrópicas 

estão presentes na forma de pastagens e lagoas, provenientes do represamento de cursos 

hídricos, todos pertencentes à bacia hidrográfica do rio Corumbá.  

 

 

Figura 2 ï Localização da Fazenda Porta do Céu, Município do Novo Gama ï GO, 

Brasil. 

 

A coleta de dados foi realizada semanalmente entre os meses de abril e outubro 

de 2006, com permanência em campo de dois dias e duas noites, totalizando 62 dias de 

trabalho com o esforço amostral de 1488 horas. Para a captura dos espécimes foi 
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utilizado o método de coleta ativa(26), principalmente no período de maior atividade de 

B. ternetzi, das 18h às 6h. As coletas ocorreram principalmente em habitats preferências 

da espécie, ambientes florestais, entretanto, incursões em ambientes abertos de cerrado 

também foram realizadas. As coletas foram permitidas pela licença nº 

02010.000583/2006-89, cedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis ï IBAMA.  

Cada animal capturado foi sacrificado com Lidocaina 2%, fixados em formalina 

10% e conservados em álcool 70%. Posteriormente os animais foram abertos com um 

corte longitudinal e os estômagos removidos. O conteúdo estomacal foi submerso em 

NaOH 0,5%, promovendo a dissociação da matéria orgânica fixada, deixando livres os 

restos de invertebrados e estruturas vegetais, consequentemente foi adicionado ácido 

acético 1% para neutralizar as amostras.  

As presas foram contabilizadas e identificadas até a menor categoria taxonômica 

possível. Comprimento e largura das presas foram medidas com aproximação de 0,01 

milímetros, utilizando paquímetro digital. 

O volume das presas foi estimado pela formula do elipsoide(27) e foram 

calculadas porcentagens numéricos e volumétricos para cada categoria de presa. 
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onde ñlò ® a maior largura e ñcò o maior comprimento da presa. 

A amplitude do nicho trófico (B) (número e volume) foi estimada pela medida 

de diversidade de Simpson(28), sendo B variando de 1 (uso exclusivo de um único tipo 

de recurso) a n (uso de todos os tipos de recursos).  
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onde ñpò ® a propor«o da categoria de recurso utilizada (presas, etc.) e ñiò e 

ñnò correspondem ao número de categorias do recurso. 
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Também foi calculado o Índice de Valor de Importância (IVI), com base na 

média da soma das porcentagens de frequência, objetivando verificar a contribuição 

que cada item possui na dieta. 

3

V%)N%(F% ++
=IVI  

Onde ñFò ® a frequ°ncia, ñNò o n¼mero e ñVò o volume das presas utilizadas, 

todos em porcentagem. 

Todos os indivíduos foram depositados na Coleção de Herpetologia da 

Universidade de Brasília (CHUNB). 

 

RESULTADOS 

 

O esforço amostral totalizou 62 dias de trabalho e 1488 horas, o que resultou em 

24 espécimes de B. ternetzi, na proporção de 12 machos e 12 fêmeas. Dos 24 estômagos 

analisados, apenas dois estavam vazios. 

O conteúdo estomacal analisado constituiu-se de 228 itens alimentares, 

pertencentes a 13 categorias de presas, incluindo a categoria de material vegetal. Esta 

foi encontrada em 20 indivíduos (83,33%), as outras categorias mais frequentes foram 

Formicidae (66,66%), Coleoptera (45,83%), Blattaria (33,33%) e Isoptera (33,33%). 

Os itens alimentares numericamente mais encontrados foram Isoptera e Formicidae 

com 35,96% e 32,89%, respectivamente. Insetos da ordem Blattaria (53,73%) foram os 

mais representativos em termos de volume. As larguras de nicho trófico para número e 

volume de presas foram respectivamente 3,95 e 2,91. Os itens de maior valor de 

importância (IVI) foram Material Vegetal (46,05%), Formicidae (34,60%), Blattaria 

(30,19%) e Isoptera (29,79%) (Tabela 1). 
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Tabela 1 ï Dieta de Barycholos ternetzi da fazenda Porta do Céu, Novo Gama ï GO. 

 

Categoria de presas F F (%) N N (%) V (mm3) V (%) IVI  

Acarina  2 8,33 2 0,88   4,61 

Aranae 3 12,50 6 2,63 51,57 3,51 6,21 

Blattaria 8 33,33 8 3,51 788,87 53,73 30,19 

Coleoptera 11 45,83 15 6,58 37,43 2,55 18,32 

Diptera 1 4,16 1 0,44   2,30 

Hymenoptera        

       Formicidae 16 66,66 75 32,89 62,18 4,23 34,60 

       Outros 6 25,00 7 3,07 140,69 9,58 12,55 

Hemiptera 

       Outros 4 16,66 4 1,75 38,57 2,63 7,01 

   Auchenorrhyncha 2 8,33 2 0,88 2,01 0,14 3,11 

Isoptera 8 33,33 82 35,96 294,69 20,07 29,79 

Larva de inseto 2 8,33 2 0,88 13,73 0,93 3,38 

Orthoptera 4 16,66 4 1,75 38,51 2,62 7,01 

Material vegetal 20 83,33 20 8,77   46,05 

TOTAL   228  1468,23   

B   3,95  2,91   

Legenda: F ï Frequência, N ï Número; V ï Volume; IVI ï Índice de Valor de 

Importância. 

 

DISCUSSÃO 

 

Anfíbios são considerados forrageadores oportunistas, refletindo em sua dieta a 

relativa abundância de presas no ambiente dependendo da disponibilidade de itens e 

dos tamanhos apropriados, porém alguns anuros apresentam poucos itens compondo 

sua dieta podendo apresentar-se mais especialistas(29). Fatores como sazonalidade, 

pluviosidade, palatabilidade, valor nutritivo, presença ou ausência de competidores, 

ontogenia, morfologia, movimento das presas, são também importantes na 

determinação da composição da dieta dos anuros(29).  
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B. ternetzi apresentou uma dieta baseada em artrópodes, principalmente insetos 

e uma quantidade considerável de material vegetal. A estratégia de forrageamento 

adotada pela espécie é do tipo senta-espera, o que proporciona uma dieta generalista e 

oportunista, limitada por constrangimentos morfológicos e pela disponibilidade de 

presas no ambiente. 

A presença de material vegetal no estômago de anuros é normalmente associada 

a ingestão ocasional e acidental(17), neste caso ocorrendo a ingestão no momento da 

captura das presas12,30,31,32. Devido ao fato de ser uma espécie terrícola e forragear no 

solo, a ingestão de material vegetal é mais comum, explicando a frequência e a 

quantidade de material vegetal encontrado nos estômagos. Casos semelhantes podem 

ser observados em trabalhos conduzidos na mesma localidade com duas espécies de 

Leptodactylidae(33) e com Rhinella schineirderi(34). Ambos trabalhos descreveram a 

dieta de espécies com hábito terrícola de forrageamento e em todos os trabalhos foram 

encontrados material vegetal compondo a dieta. Para Leptodactylus mystacinus uma 

alta frequência de material vegetal foi encontrada, chegando a 48% nos machos. 

Indivíduos machos de Leptodactylus fuscus também ingeriram material vegetal, mas 

com menor frequência (15%)(33). Na dieta de Rhinella. schineideri, também foi 

encontrado material vegetal, no entanto com uma frequência menor e IVI inferior, 13.2 

% e 4,4% respectivamente(34). 

A hipótese de que a ingestão de plantas por anuros ocorre ativamente não é 

descartada. Da Silva e De Brito-Pereira(35) relatam que algumas espécies de anuros são 

reconhecidas por incluir ativamente material vegetal em sua dieta. Desse modo, tanto 

as espécies acima citadas quanto B. ternetzi podem se utilizar desse recurso para se 

beneficiar no processo de digestão. Anderson, Haukos e Anderson(13) sugerem que a 

ingestão de material vegetal favorece a digestão e eliminação de restos de exoesqueletos 

bem como parasitas intestinais, e ainda acreditam que esse item alimentar pode ter 

importância nutricional na dieta, contribuindo como uma fonte extra de água. No caso 

de B. ternetzi, considerando a grande quantidade de material vegetal e sua importância, 

mais estudos a respeito do tema devem ser realizados. 
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O hábito de forragear no solo também define a composição de artrópodes que 

foram consumidos. Insetos da família Formicidae e Isoptera são em sua maioria ápteros, 

com exceção das castas reprodutivas, sendo predominantemente encontrados no solo. 

Tais grupos também são comumente encontrados no Cerrado, com elevada abundância 

e diversidade. 

O mesmo ocorre quando se observa a alta frequência de insetos da ordem 

Coleoptera encontrados nos estômagos, a ordem possui uma das maiores diversidades 

e abundância de espécies dentre os insetos, o que aumenta a probabilidade de captura 

desse grupo. Formigas e besouros são conhecidos como os principais itens alimentares 

na dieta de anuros, justamente porque são as presas mais frequentemente encontradas 

em todo mundo(36). 

Insetos da ordem Blattaria também são predados com uma alta frequência, 

forrageiam no solo preferencialmente no período noturno(37), momento de maior 

atividade de B. ternetzi. Além disso são insetos de maior tamanho quando comparados 

a formigas e cupins. Isso explica a importância volumétrica alta, e não numérica, desse 

grupo na dieta de B. ternetzi. Basicamente presas de menor tamanho como cupins e 

formigas são requeridos em maior quantidade e presas maiores são requeridas em 

menor quantidade, pois ocupam um maior volume no estômago do anuro. 

Anuros tem uma maior oferta de alimentos no período crepuscular e noturno, 

onde suas presas (principalmente artrópodes) se encontram em maior atividade. Fato 

corroborado pelos únicos dois estômagos vazios, que foram retirados de espécimes 

coletados no período vespertino, fora do período de maior atividade de B. ternetzi. 

As larguras de nicho trófico, tanto para número quanto para volume, podem ser 

utilizadas para demonstrar o quanto uma espécie é generalista ou especialista, sendo 

esta variando de 1 a n recursos(28). Para B. ternetzi, as amplitudes de nicho (3,95 para 

número e 2,91 para volume) indicam que a espécie seja generalista tanto para número 

quanto para volume. Batista et al.(34) encontraram larguras de nicho para Rhinella 

schineideri com valores 3,3 para número e 1,6 para volume. 

A composição da dieta de B. ternetzi é definida pela abundância e diversidade 

de artrópodes de solo, o que caracteriza B. ternetzi como uma espécie de hábito 
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generalista quanto aos recursos alimentares, limitado apenas por peculiaridades 

morfológicas. Presas maiores são requeridas em menor quantidade, enquanto presas 

menores em maior quantidade. Cupins, formigas, besouros e baratas compõe a base da 

dieta da espécie e a importância do material vegetal na dieta ainda deve ser elucidada. 

Os espécimes de Barycholos ternetzi coletados foram depositados na Coleção 

Herpetológica da UNB - CHUNB, Universidade de Brasília, Brasília, Distrito Federal, 

com os números de tombo: CHUNB65380, CHUNB65381, CHUNB65382, 

CHUNB65383, CHUNB65384, CHUNB65385, CHUNB65386, CHUNB65387, 

CHUNB65388, CHUNB65389, CHUNB65390, CHUNB65391, CHUNB65392, 

CHUNB65393, CHUNB65394, CHUNB65395, CHUNB65396, CHUNB65397, 

CHUNB65398, CHUNB65399, CHUNB65400, CHUNB65401, CHUNB65402, 

CHUNB65403.  
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RESUMO 

O presente estudo foi realizado no município de Nanuque ï MG, sendo o objetivo 

diagnosticar e analisar as nascentes localizadas na parte alta da cidade e classificá-

la quanto a localização geográfica, o tipo de nascente, estado de conservação e seu 

regime de vazão em perenes, intermitentes e efêmeras. Foram realizadas visitas in 

loco com o intuito de obter informações da atual situação ambiental das nascentes. 

Foram identificadas 11 nascentes das quais 9 são consideradas perenes e 2 

intermitentes. Das nascentes analisadas na área de estudo, 4 encontram-se 

degradadas, 6 encontram-se perturbadas e apenas 1 encontra-se em estado de 

conservação segundo o Código Florestal Brasileiro (Lei 12.651/2012). Constatou-

se que as áreas possuem interferência antrópica, com atividade de desmatamento e 

pastagem, intensificando o processo de degradação. Sendo necessário ações que 

irão mitigar esses processos ou viabilizem a recuperação das nascentes, garantindo 

a produção das águas.  

PALA VRAS ï CHAVE: Diagnóstico Ambiental, Proteção de Matas Ciliares, Área 

de Preservação Permanente. 

 

ABSTRACT 

The present study was carried out in the city of Nanuque, Minas Gerais State, 

Brazil. The objective was to diagnose and analyze the springs located in the upper 

part of the city and to classify it as geographic location, spring type, conservation 

status and perennial flow regime, intermittent and ephemeral. On-site visits were 

carried out in order to obtain information on the current environmental situation of 

the sources. 11 springs were identified, of which 9 are considered perennial and 2 

are intermittent. Of the springs analyzed in the study area, 4 are degraded, 6 are 

perturbed and only 1 is in a state of conservation according to the Brazilian Forest 

Code (Law 12.651 / 2012). It was verified that the areas have anthropic interference, 

with deforestation and pasture activity, intensifying the degradation process. 

Actions are needed that will mitigate these processes or enable recovery of the 

springs, guaranteeing the production of the waters. 

KEYWORDS: Environmental Diagnosis, Riparian Forest Protection, Permanent 

Preservation Area. 
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INTRODUÇÃO  

 

A água é um recurso natural de extrema importância para a sobrevivência 

do homem, mas nem sempre é possível encontrá-la disponível e de boa qualidade e 

sua possibilidade de uso está ficando cada vez mais prejudicada. As atividades 

desenvolvidas no entorno de bacias hidrográficas com avanço da urbanização, 

desmatamento queimadas ampliação da fronteira agrícola, utilização de agrotóxico, 

lançamento de efluentes domésticos e industriais são fatores que vem contribuindo 

para a alteração da qualidade da água e comprometendo a saúde da população bem 

como risco de extinção das nascentes. 

A água potável acessível é relativamente escassa e está escassez está se 

tornando um grande problema para a humanidade. Novos desenvolvimentos 

visando aprimorar o controle e os conhecimentos sobre o tema, inclusive com a 

elaboração de nova legislação, são hoje objeto dos órgãos gestores responsáveis 

pela gestão dos recursos hídricos. A partir de 2014 observou-se em escala midiática 

a materialização da crise hídrica prevista desde a década de 90 do último século. 

Começaram a surgir na região sudeste e em grandes centros urbanos os primeiros 

grandes indícios do que se pode chamar de a maior crise hídrica do Brasil, advinda 

de um problema grave de seca e de gestão inadequada dos recursos naturais(1). 

A exploração inadequada dos recursos naturais de forma cada vez mais 

desordenada, através de atividades de desmatamentos, práticas agrícolas 

perniciosas, atividades extrativistas agressivas e construção indiscriminada de 

barramentos têm promovido inúmeros problemas ambientais, principalmente em 

áreas de nascentes(2). 

Entende-se por nascente o afloramento do lençol freático que vai dar origem 

a uma fonte de água de acúmulo (represa), ou cursos dô§gua (regatos, ribeir»es e 

rios). Em virtude de seu valor inestimável dentro de uma propriedade agrícola, deve 

ser tratada com cuidado todo especial(3). 

As nascentes e quaisquer cursos dô§gua são protegidos por lei, 

independentemente de sua localização, sendo que a vegetação que se encontra no 
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entorno desses cursos dô§gua s«o denominadas Ćreas de Preserva«o Permanente 

(APP) (BRASIL. Lei nº 12.651 de 25 de maio de 2012)(4). O código florestal 

brasileiro define-se como APP as áreas protegidas, cobertas ou não por vegetação 

nativa, com a função de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade 

geológica, a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo 

e assegurar o bem-estar das populações humanas. Diante de sua importância para 

ecossistema, torna-se relevante o conhecimento das condições naturais e avaliação 

dos impactos no entorno das nascentes. 

O presente estudo tem como objetivo diagnosticar e analisar as nascentes 

localizadas na parte alta da cidade de Nanuque - MG e classificá-la quanto à 

localização geográfica, o tipo de nascente, seu estado de conservação e seu regime 

de vazão. 

 

METODOLOGIA  

 

ÁREA DE ESTUDO 

O município de Nanuque/MG (Figura 1) localiza - se na bacia do Rio 

Mucuri, e está inserido na bacia hidrográfica homônima limítrofe com o estado do 

Esp²rito Santo e Bahia, sendo suas coordenadas geogr§ficas 17Ü 50ô 21ò de latitude 

Sul em sua interseção com o meridiano de 40º 21' 14" de longitude Oeste. 

Segundo o site do IGAM - Instituto Mineiro de Gestão das Águas (2018)(5) 

a Bacia Hidrográfica do Rio Mucuri está inserida na mesorregião do Vale do 

Mucuri, onde estão municípios como Teófilo Otoni e Nanuque. Abrangendo um 

total de 16 municípios e apresentando uma área de drenagem de 14.640 km², a bacia 

possui uma população estimada de 296.845 habitantes. O clima na bacia é 

considerado semi-úmido, com período seco durando de quatro a cinco meses por 

ano, com exceção da divisa com o Espírito Santo, onde o clima é úmido e o período 

seco tem duração de um a dois meses por ano. 
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Figura 1 ï Localização do município de Nanuque / MG (Fonte: Edgar Correia, 

2019). 

A economia local também se destaca pela agropecuária, o reflorestamento e 

o turismo, incluindo um trecho navegável de 158 km no Rio Mucuri, da cachoeira 

de Santa Clara até a foz, com exuberante manguezal, habitat de mariscos e 

crustáceos. O Rio Mucuri possuía uma exuberante vegetação da Mata Atlântica, 

sendo um dos principais elementos naturais de atração socioeconômica que 

favoreceram a ocupação da área, porém este desmatamento ocorreu de forma 

desordenada prejudicando assim os recursos hídricos(6). 

ANÁLISE E MAPEAMENTO DAS ÁREAS 

As nascentes estudadas estão localizadas na cidade de Nanuque ï MG 

situada na bacia Hidrográfica do Rio Mucuri. Este estudo ocorreu nos meses de 

fevereiro a abril de 2017. Para a realização do presente artigo foi utilizado um GPS 

(Sistema de Posicionamento Global) modelo Garmin para localizar cada nascente 

em campo. Foram realizados registros fotográficos com uma câmera do modelo 

Samsung ES80, além de trena para medir o raio de vegetação ao redor de cada 

nascente. Foi utilizado o software Google Earth Pro para identificação dos pontos 

das nascentes. 
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Foram identificadas 11 nascentes (Figura 2) in loco, sendo algumas delas de 

difícil acesso, devido a declividade ou a vegetação alta no local, impedindo assim 

a aproximação. 

De posse desses resultados foi possível classificar as nascentes quanto ao 

seu estado de preservação. Para classificar as nascentes quanto seu ao regime de 

vazão e o tipo de reservatório, foi utilizado critérios, segundo Borges (2008)7, do 

seguinte modo: 

Classificação quanto ao regime de vazão: 

¶ Nascentes perenes - fluxo de água contínuo e constante durante todo ano, 

inclusive na seca; 

¶ Nascentes intermitentes- Fluem durante a estação chuvosa, mas secam 

durante a estação seca;  

¶ Nascentes efêmeras - afloração durante uma chuva, com duração de alguns 

dias ou horas. 

 

 
Figura 2 ï Localização das nascentes encontradas in loco, no Município de 

Nanuque ï MG, no período de fevereiro a abril do ano de 2017. (Edgar 

Correia, 2019). 
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Classificação quanto ao tipo de reservatório: 

¶ De encosta ou pontual - surgem em decorrência da inclinação da camada 

impermeável ser menor que a da encosta, ocorrendo o fluxo dô§gua em 

único ponto do terreno;  

¶ De depressão ou difuso - a camada impermeável fica próxima à superfície 

do terreno, apresentando v§rios olhos dô§gua.   

Para analisar as nascentes quanto ao seu estado de conversação usou os 

critérios estabelecidos por Pinto et al. (2005)8 como segue: 

¶ Nascentes conservadas: Apresentam pelo menos 50 metros de vegetação 

natural ao seu redor e não apresentam sinais de perturbação ou degradação; 

¶ Nascentes perturbadas: Aquelas que não possuem 50 metros de vegetação 

natural no seu entorno, mas exibem bom estado de conservação; e 

¶ Nascentes degradadas: Aquelas que se encontram com alto grau de 

perturbação, muito pouco vegetadas, solo compactado, e com erosões. 

AVALIAÇÃO AMBIENTAL DAS NASCENTES 

A avaliação da situação ambiental das nascentes teve como fundamentação 

conceitual a lei 12.651/2012 sobre o novo Código Florestal Brasileiro (4), onde diz 

que em nascentes e olhos dô§gua, a dist©ncia mínima a ser preservada com 

vegetação natural é de 50m no entorno da mesma. No entanto, o que se observa na 

maioria das vezes é que esta distância não é respeitada, provocando assim a 

degradação do local. 

O estudo das Áreas de Preservação Ambiental das nascentes e suas áreas de 

entorno foi realizado através de visitas in loco com o objetivo de diagnosticar o 

estado de conservação ambiental de cada nascente encontrada em (conservada, 

perturbada ou degradada). 
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RESULTADOS 

 

Dentre as nascentes analisadas, 5 localizam-se no bairro Israel Pinheiro, 4 

no bairro Alziro Zarur (Rua do Riacho) e 2 no bairro Vista Linda. As mesmas foram 

avaliadas in loco e posteriormente analisadas quanto ao estado de conservação. 

Foram identificadas em campo 9 nascentes perenes e 2 nascentes 

intermitentes, totalizando assim 11 nascentes localizadas na parte alta do município 

(Tabela 1). Das 11 nascentes avaliadas na área de estudo, 4 encontram-se 

degradadas, 6 encontram-se perturbadas, e apenas 1encontra-se em estado de 

conservação segundo o Código Florestal Brasileiro (Lei 12.651/2012)4. Outro 

critério avaliado foi quanto ao tipo de reservatório, onde 6 nascentes distinguem-se 

como pontual e as demais como difusas. 

As perturbações encontradas nas nascentes são em sua maioria originadas 

pela intervenção antrópica, como retirada da vegetação (rua do riacho) onde a 

população local faz uso da água. 

Outro aspecto observado foi a prática de dessedentação de animais no 

entorno das nascentes, conforme visto em campo, onde o proprietário da fazenda 

coloca seus animais no entorno das nascentes. 

 

Tabela 1 ï Análises das nascentes do município de Nanuque -MG, quanto a 

localização, tipo de nascente, estado de conservação e tipo de 

reservatório. 
N Coordenadas Tipo 1 Status2 Reservatório3 

Latitude Longitude 

1 17°50'21.40"S 40°22'27.48"O Perene  Perturbada Difusa 

2 17°50'11.93"S 40°22'22.48"O Perene Conservada  Pontual 

3 17°50'11.53"S 40°22'11.11"O Perene Perturbada Difusa 

4 17°50'20.38"S 40°22'4.46"O Perene Degradada  Pontual 

5 17°49'57.80"S 40°22'50.17"O Perene Degradada  Difusa 

6 17°49'34.43"S 40°20'46.72"O Perene Perturbada  Difusa 

7 17°49'40.11"S 40°20'55.00"O Perene Perturbada Pontual 

8 17°51'6.67"S 40°20'22.00"O Perene Perturbada  Pontual 

9 17°51'5.15"S 40°20'24.05"O Intermitente  Degradada Difusa 

10 17°51'3.79"S 40°20'24.98"O Perene Degradada  Pontual  

11 17°51'3.65"S 40°20'23.12"O Intermitente  Perturbada  Pontual 

1 ï Tipo de nascente. 2 ï Estado de conservação das nascentes. 3 ï Tipo de reservatório  
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DISCUSSÃO 

 

O conceito de nascentes ou seu sinônimo (fontes - como visto em diversas 

literaturas e glossários técnicos) tem sua definição como a descarga natural de água 

suficientemente grande para fluir em pequeno curso de água, ou na definição de 

Calheiros et al. (2004)3, que pode dar origem a uma fonte de acúmulo (represa ou 

regatos, ribeirões e rios). Na maioria dos casos, as nascentes têm sua origem no 

afloramento da superfície freática, e sua surgência pode ocorrer de várias maneiras 

(pontual, difusa, por veredas, entre outros meios). 

A degradação das nascentes é mais comum nas áreas urbanas, tendo em vista 

a ocupação desordenada nesses espaços. A supressão da vegetação nas áreas de 

nascentes é a principal causa de degradação ambiental em áreas de recarga, sendo 

um dos fatores que mais aparecem em estudos de avaliação macroscópica de 

impactos ambientais em áreas de preservação permanente, como observado por 

Silva et al. (2014)(9). 

De acordo com Tundisi e Tundisi (2011)(10), o crescimento da população 

urbana no Brasil promoveu um aumento considerável nas demandas hídricas, 

associado à expansão urbana, degradação dos mananciais, contaminação e 

poluição. Alterações no ciclo hidrológico, produzidas pela inadequada ocupação do 

espaço geram frequentes enchentes urbanas, problemas na coleta e disposição do 

resíduo urbano, que resultam em contaminação dos aquíferos e águas superficiais, 

e perdas na distribuição. A produção concentrada de efluentes aumentou 

extraordinariamente nos últimos 30 anos. 

Segundo Oliveira Junior (2012)(11), a população que reside nas 

proximidades da área de nascentes são uma das maiores responsáveis pelos danos 

causados ao local, desde a ocupação inadequada da área até a supressão da 

vegetação nativa para a implantação de pastagens e para a prática da pecuária, fato 

este que ocorre nas nascentes encontrada no Município de Nanuque ï MG.  

Belizário (2015)(12) também destaca que a degradação das nascentes é mais 

suscetível nas áreas urbanas, tendo em vista a forma artificial de ocupação nesses 
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espaços. Não somente há o desrespeito dos limites previstos na legislação como não 

são preservadas e conservadas as demais áreas da bacia que sofrem intensos 

processos de degradação e poluição. 

Independentemente do tipo e do estado de conservação da nascente, o 

primeiro passo a ser tomado para a recuperação da mesma, é o isolamento da área 

num raio de 50 metros, para impedir a invasão por animais, evitando, 

principalmente, a compactação do solo pelo pisoteio e o comprometimento da 

regeneração da área(8). 

 

CONCLUSÃO 

 

Analisando os dados obtidos, foi possível concluir que as nascentes estão 

em desacordo com a Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012 que estabelece a 

preservação de um raio de 50 metros de vegetação natural. Das 11 nascentes 

encontradas na parte alta do município de Nanuque ï MG, 6 encontravam-se 

perturbadas, 4 degradadas e somente 1 em estado de conservação. Essa situação é 

alarmante, pois as áreas das nascentes vêm sofrendo o processo de degradação, 

sendo necessário implementar projetos de recuperação e conservação de nascentes, 

o isolamento da área, plantio de vegetação apropriada, distribuição adequada dos 

diferentes usos do solo e implantação de técnicas de conservação do solo. Levando 

em consideração a situação atual, torna-se necessário o desenvolvimento de estudos 

das nascentes localizadas no perímetro urbano do Município de Nanuque ï MG.  
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RESUMO 

O presente estudo foi realizado na Comunidade Pedroso, na zona rural do município 

de Nanuque ï MG, nos meses de outubro e novembro de 2013, com o objetivo de 

comparar duas nascentes cercadas e duas não cercadas, quanto ao seu estado de 

conservação, analisando alguns parâmetros físico-químicos (oxigênio dissolvido, 

pH, cor, turbidez) e microbiológicos (coliformes totais, fecais e salmonela) de 

qualidade de água.  De acordo com os resultados obtidos, as duas nascentes 

cercadas apresentaram melhores resultados, confirmando assim, a importância do 

cercamento, principalmente quando cercados 50 metros do olho d´água, conforme 

estabelecido pelo IEF. Mesmo assim, as quatro nascentes estão em desacordo com 

a legislação vigente, não apresentando condições de potabilidade, sendo, portanto, 

capaz de transmitir enfermidades de veiculação hídrica. 

PALAVRAS - CHAVE : Diagnóstico Ambiental, Nascentes, Qualidade de Água. 

 

ABSTRACT 

The present study was carried out in the Pedroso Community, in the rural area of 

the city of Nanuque - MG, in the months of October and November of 2013, with 

the objective of comparing two fenced springs and two unenclosed springs, 

regarding their conservation status, analyzing some physical-chemical parameters 

(dissolved oxygen, pH, color, turbidity) and microbiological (total coliforms, fecal 

and salmonella) of water quality. According to the results, the two fenced springs 

presented better results, thus confirming the importance of the enclosure, especially 

when surrounded 50 meters from the water eye, as established by the IEF. Even so, 

the four springs are in disagreement with the current legislation, not presenting 

conditions of potability, being, therefore, capable of transmit water-borne diseases. 

KEYWORDS:  Environmental Diagnosis, Springs, Water Quality. 
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INTRODUÇÃO  

 

A relação do ser humano na apropriação da natureza trouxe transformações 

significativas para o desenvolvimento econômico. A exploração dos recursos 

naturais em busca de atender as necessidades humanas, gerou grandes impactos 

ambientais negativos, alterando o ecossistema, e ocasionando várias consequências, 

tais como: degradação do solo, poluição dos rios, afetando a qualidade de vida da 

população. 

A água é um recuso natural fundamental para vida na terra, tanto para 

sobrevivência humana quanto para o sistema produtivo. No decorrer dos anos, a 

retirada das matas ciliares, e o uso inadequado do solo, vem contribuindo para 

diminuição da quantidade e qualidade dos mananciais(1). 

Nas áreas rurais os impactos negativos sobre as nascentes são ocasionados 

pelas atividades agropecuárias, ocorrendo a substituição de áreas com vegetação 

natural e provocando a supressão da vegetação, erosão e a contaminação da água 

por dejetos de animais. Uma nascente ideal é aquela que fornece água de boa 

qualidade, abundante e contínua, situada próxima do local de uso e de cota 

topográfica elevada, possibilitando sua distribuição por gravidade, sem o gasto de 

energia(2). 

As nascentes podem ser classificadas quanto a sua origem, segundo Valente 

e Gomes (2011)3, quando acontece o afloramento em um terreno declivoso, 

surgindo em um único ponto, são chamadas de nascente de encosta (sem acúmulo 

dô§gua inicial). J§ as nascentes difusas podem se manifestar em pequenos 

vazamentos superficiais, ocasionando encharcamento no solo, com acúmulo inicial. 

Castro (2007)4 afirma que as nascentes podem ser classificadas quanto ao 

seu regime de fluxo (vazão), como: perenes, quando as nascentes se manifestam 

durante o ano todo, mas com vazões variando ao logo do ano; intermitentes, quando 

apresentam o fluxo durante a estação de chuvas e efêmeras, quando só ocorre o 

fluxo durante a precipitação, logo depois desaparecem. 
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Podem ser classificadas quanto ao seu estado de conservação (5), em: 

preservada, quando apresenta pelo menos 50 metros de vegetação natural no seu 

entorno, medidas a partir do olho dô§gua em nascentes pontuais ou a partir do olho 

dô§gua principal em nascentes difusas; perturbadas, quando não apresentam 50 

metros de vegetação natural no seu entorno, mas com bom estado de conservação 

e degradadas, quando apresentam um alto grau de perturbação, pouca vegetada, e 

solo compactado, devido à presença de gado. 

Segundo Valente e Gomes (2005)6, as nascentes são sustentadas pelos 

lençóis subterrâneos, dando origem ao curso dô§gua. Pinto et al. (2005)7 afirmam 

que a quantidade e qualidade de água das nascentes de uma bacia hidrográfica 

podem ser alteradas por múltiplos fatores como a declividade, o tipo e uso do solo, 

sobretudo nas áreas de recarga, pois influenciam no armazenamento da água 

subterrânea e no regime da nascente e cursos dô§gua. Entretanto, devem-se adotar 

algumas medidas para a sua conservação, sendo de extrema importância conhecer 

a relação entre o solo, clima e vegetação, sistema de exploração e também cumprir 

a legislação. 

O primeiro passo indispensável para o sucesso de qualquer método de 

recuperação ecológica das nascentes, é o isolamento da área com cercas 

convencionais, restringindo assim o acesso de animais domésticos e pessoas. 

Recomenda-se que pelo menos o último arame (de baixo) seja liso e colocado a uns 

70 cm do chão, para permitir o trânsito de animais silvestres(8). 

O isolamento da área, utilizando o cercamento visa à conservação e a 

restauração da área degradada, além de sua regeneração natural. As cercas são mais 

indicadas em áreas com atividade de pecuária, equinocultura bem como 

ovinocultura (cabras e bodes), evitam a invasão do local, e consequentemente, a 

compactação do solo e danos na vegetação (PROGRAMA DE FOMENTO 

AMBIENTAL, 2008)9. O uso da regeneração natural exige menos mão-de-obra e 

insumos se comparado à operação de plantio e pode reduzir significativamente o 

custo de estabelecimento da vegetação arbórea em áreas antropizadas(10). 
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O Projeto Produção de Água/Cercamento de Nascentes realizado pelo 

Instituto Estadual de Florestas (IEF), no município de Nanuque (MG), tem como 

principal objetivo proteger as nascentes, com método simples, como o cercamento, 

proporcionando a regeneração natural da vegetação. 

O objetivo deste artigo foi realizar um estudo comparativo entre 4 (quatro) 

nascentes, sendo duas cercadas e duas sem cercamento, na comunidade 

Pedroso/Nanuque (MG), avaliando o seu estado de conservação, no que diz respeito 

à qualidade da água, através de parâmetros físico-químicos e microbiológicos. 

 

METODOL OGIA  

 

O município de Nanuque - MG (Figura 1) localiza - se na bacia do Rio 

Mucuri, e está inserido na bacia hidrográfica homônima limítrofe com o estado do 

Esp²rito Santo e Bahia, sendo suas coordenadas geogr§ficas 17Ü 50ô 21ò de latitude 

Sul em sua interseção com o meridiano de 40º 21' 14" de longitude Oeste. Possui 

como principais afluentes, o Rio Mucuri, Rio Pampam, Ribeirão das Pedras e 

Córrego Sete de Setembro. 

Segundo o site do IGAM - Instituto Mineiro de Gestão das Águas (2018)11 

a Bacia Hidrográfica do Rio Mucuri está inserida na mesorregião do Vale do 

Mucuri, onde estão municípios como Teófilo Otoni e Nanuque. Abrangendo um 

total de 16 municípios e apresentando uma área de drenagem de 14.640 km², a bacia 

possui uma população estimada de 296.845 habitantes. O clima na bacia é 

considerado semiúmido, com período seco durando de quatro a cinco meses por 

ano, com exceção da divisa com o Espírito Santo, onde o clima é úmido e o período 

seco tem duração de um a dois meses por ano. O município apresenta ainda, uma 

grande variedade de solos, sendo que os Latossolos Amarelos e Argissolos 

Amarelos, ambos distróficos e ácidos, predominam. 

A economia local também se destaca pela agropecuária, o reflorestamento e 

o turismo, incluindo um trecho navegável de 158 km no Rio Mucuri, da cachoeira 
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de Santa Clara até a foz, com exuberante manguezal, habitat de mariscos e 

crustáceos (12). 

 
Figura 1 ï Localização do município de Nanuque ï MG. 

 

As quatro nascentes estudadas localizam-se na Comunidade Pedroso 

(Figura 2), zona rural do município de Nanuque (MG), próxima do Distrito de Vila 

Gabriel Passos. A área de estudo é ocupada em sua totalidade com atividade 

pastoril, por esse fato o solo se encontra em diferentes estágios de perturbação, 

ocasionado pela presença do gado. Dessas quatro nascentes, duas são cercadas 

(nascente 01 e 02) e duas não tem cercamento (nascentes 03 e 04). 

ANÁLISE DAS AMOSTRAS 

Este estudo ocorreu nos meses de outubro e novembro de 2013. Foram 

coletadas amostras para análise de alguns parâmetros físico-químicos (oxigênio 

dissolvido, pH, cor, turbidez) e microbiológicos (coliformes totais, fecais e 

salmonela). Essas amostras foram coletadas, armazenadas e analisadas de acordo 

com os requisitos metodológicos para cada variável (13), pelo Laboratório da 

Companhia de Saneamento de Minas Gerias ï COPASA, em Nanuque. 
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Figura 2 ï Localização da Comunidade Pedroso e as quatro nascentes localizadas 

no Município de Nanuque/MG (Fonte: Edgar Correia, 2019). 

 

RESULTADOS 

 

As nascentes 01 e 02 (Figuras 3 e 4) foram classificadas como nascente de 

encosta perene. Sendo que a nascente 01, o cercamento teve uma distância com 

menos de 20 metros a partir do olho dô§gua. Na nascente 02 o cercamento possui 

50 metros a partir do olho dô§gua, preservando a nascente e proporcionando melhor 

desenvolvimento da vegetação, e nota-se na figura 6, quanto a seu estado de 

conservação, a nascente está preservada. A atividade desenvolvida ao redor é de 

pecuária. 
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Figura 3 ï Nascente 01 localizada na Comunidade Pedroso em Nanuque ï MG. 

 

 
Figura 4 ï Nascente 02 localizada na Comunidade Pedroso em Nanuque ï MG. 

 

As nascentes 03 e 04 (Figuras 5 e 6) foram classificadas como difusas 

perenes. Essas nascentes não são cercadas e as atividades de pecuária são 

predominantes no local, sendo que com o tempo elas ocasionam a compactação do 

solo, prejudicando o desenvolvimento da vegetação e, podendo afetar a quantidade 

e qualidade da água. Verifica-se na figura 05, que a nascente 03, quanto ao estado 

de conservação da vegetação se encontra perturbada, visto que ocorreu intervenção 

humana, fazendo um poço para captar a água. As atividades próximas são de 

pecuária, cana-de-açúcar e retirada de areia. 
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Figura 5 ï Nascente 03 localizada na Comunidade Pedroso em Nanuque ï MG. 

 

 
Figura 6 ï Nascente 04 localizada na Comunidade Pedroso em Nanuque ï MG. 

 

Foram analisadas a qualidade da água dessas quatro nascentes, através das 

variáveis Oxigênio Dissolvido, Turbidez, Cor e pH, e os resultados são 

apresentados abaixo (Tabela 01). 
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