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Resumo – O objetivo do presente trabalho foi verificar a ocorrência de Giardia spp. na água 

utilizada para irrigação de hortaliças e no sistema de tratamento de água pública em município da 

mesorregião norte-central do Paraná-Brasil, relacionando os resultados com parâmetros físico-

químicos e bacteriológicos da água. De setembro/2011 a março/2012 foram coletadas amostras de 

hortaliças e de água de consumo da cidade de Ângulo, situada na mesorregião norte central do Paraná, 

Brasil. Para a análise da água de irrigação e/ou consumo humano foram coletados 50L de cada um dos 

12 pontos de amostragem de água. Essas amostras foram submetidas à análise de parâmetros físico 

químicos (cor, turbidez, pH) e microbiológicos (coliformes totais, Escherichia coli e Giardia spp.). 

Giardia spp. não foi detectada em nenhuma das amostras. As três amostras de água utilizada para 

irrigação apresentaram coliformes totais variando de 400 a 2600 NMP/100mL e uma delas apresentou 

E. coli (100 NMP/100mL). Duas amostras apresentaram cor acima do limite estabelecido pelo 

CONAMA (40 mgPtCo/L). A presença de contaminantes na água utilizada para irrigação de 

hortaliças consumidas cruas aponta o risco para a população que as consomem, bem como a 

necessidade de medidas de controle para melhorar a qualidade da água. 
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Abstract – The objective of these work was to verify the occurrence of Giardia spp. in water 

used for irrigation of vegetables and in the public water treatment system in municipality of Paraná 

north-central middle region, Brazil, linking the results with physico-chemical and bacteriological 

parameters of the water. From september/2011 to march/2012, samples of vegetables and drinking 

water were collected from Ângulo city, located in Paraná north-central middle region, Brazil. For 
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analysis of irrigation water and/or human consumption, 50L of each of 12 water sampling points were 

collected. These samples were submitted to analysis of physico-chemical (color, turbidity, pH) and 

microbiological (total coliforms, Escherichia coli e Giardia spp.) parameters. No Giardia spp. have 

been detected in any of the samples analyzed. Three water samples used for irrigation showed total 

coliforms ranging from 400 to 2600 NMP/100mL and one of them with E. coli (100 NMP/100mL). 

Two samples presented color above the standard limit established by CONAMA (40 mgPtCo/L). The 

presence of contaminants in water used for vegetables irrigation consumed raw points out the risk for 

the population who consume it, as well as the need for measures to improve the water quality of 

water.  
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1. INTRODUÇÃO 

No meio rural, as principais fontes de abastecimento de água são os poços rasos, nascentes e 

poços artesianos, fontes susceptíveis à contaminação. Estas fontes, por apresentarem um bom aspecto 

de água, translúcida, sem gosto e odor, proporcionam aos consumidores uma sensação de pureza, 

levando-os a não tratar ou mesmo não realizar desinfecção para o consumo ou irrigação de hortaliças 

que são consumidas cruas, o que pode acarretar transmissão de doenças nestas comunidades (Otenio 

et al., 2007). Diferentes estudos voltados à avaliação da qualidade da água em propriedades rurais 

vêm sendo realizado com maior freqüência. Segundo Resende (2002), a agricultura direta ou 

indiretamente, contribui para a degradação dos mananciais, por meio da contaminação por substâncias 

orgânicas ou inorgânicas, naturais ou sintéticas e, ainda, por agentes biológicos. Um parâmetro 

importante a ser pesquisado é o bacteriológico, pois é ele que determinará a real qualidade da água. A 

bactéria Escherichia coli é indicador de contaminação fecal do trato intestinal de animais de sangue 

quente, onde contém um grande número de bactérias que são eliminadas com as fezes. A presença 

dessa bactéria e de outras bactérias do grupo dos coliformes na água significa que esta recebeu 

matérias fecais, ou esgotos. Por outro lado, são as fezes das pessoas doentes que transportam, para as 

águas ou para o solo, os micróbios causadores de doenças (Deberdt, 2003). Estas bactérias podem 

infectar outros indivíduos pela água tratada de forma ineficiente e pelos alimentos (verduras e frutas) 

irrigados com essa água contaminada. Essa mesma forma de transmissão ocorre para o protozoário 

parasita Giardia spp., que é um protozário re-emergente e tem sido descrito como um importante 

agente etiológico de gastroenterite de veiculação hídrica (Lindquist, 1999). 

Assim, o objetivo do presente trabalho foi verificar a ocorrência de Giardia spp. na água 

utilizada para irrigação de hortaliças e no sistema de tratamento de água pública em município da 

mesorregião norte-central do Paraná-Brasil, relacionando os resultados com parâmetros físico-

químicos e bacteriológicos da água. 



 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

De setembro/2011 a março/2012 foram coletadas amostras de hortaliças e de água de consumo 

da cidade de Ângulo (23º 11’ 41’’S; 51º 54’ 55’’W), situada na mesorregião norte central do Paraná, 

Brasil.  

Para a análise da água de irrigação e/ou consumo humano foram coletados 50L de cada um dos 

12 pontos de amostragem de água: quatro amostras de água de poço, das quais duas eram utilizadas 

para irrigação das hortaliças e duas eram provenientes dos poços artesianos que abastecem a cidade; 

uma amostra de represa também utilizada na irrigação de hortaliças e sete amostras de água tratada 

(somente clorada) coletada logo após a saída do reservatório, antes da distribuição na rede e de 

torneiras das três escolas do município.  

As amostras de água, coletadas em diferentes pontos, foram analisadas para presença de cistos 

de Giardia spp. pela Técnica de filtração em membrana com extração mecânica e eluição seguida de 

leitura por imunofluorescência direta com a utilização do kit comercial Merifluor (Aldom e Chagla 

1995; Dawson et al., 1993; Franco et al., 2001). A pesquisa de Giardia spp. também foi realizada por 

reação em cadeia da polimerase (PCR) com a utilização dos iniciadores G7 e G759 que amplificam o 

gene da β-giardina (Cacciò et al., 2002). A extração do DNA foi realizada com a utilização do Kit 

comercial: “PureLink PCR Purification®”, conforme as recomendações do fabricante.  

Foram verificados também os parâmetros físico-químicos cor, turbidez, pH e a contaminação 

microbiológica por E. coli e coliformes totais de acordo com Standard Methods for the Examination 

for Water and Wastewater (APHA, 1995).  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Das 12 amostras coleta, todas as amostras apresentaram resultado negativo para Giardia spp. 

quando analisadas pelo Kit Merifluor e também pela PCR.  

Três amostras de água utilizadas para irrigação de hortaliças apresentaram-se contaminadas com 

coliformes fecais e em uma delas também foi encontrado contaminação por E. coli. Duas destas 

amostras apresentaram cor acima de 40 mgPtCo/L, ou seja, acima do limite permitido pela Resolução 

n°357 de 17/03/2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), que estabelece limite 

de 40 mgPtCo/L para água utilizada para irrigação de hortifruticulturas. A turbidez atendia os limites 

da Resolução, porém todas apresentaram coliformes totais, com concentração variando de 400 a 2600 

NMP/100mL e uma delas apresentou E. coli (100 NMP/100mL). Duas destas amostras eram 

provenientes de poços semi-artesianos.  

Nos poços artesianos profundos pesquisados não foi observada a presença tanto de coliforme 

totais quanto de E. coli. Outros parâmetros, cor, turbidez e pH atendiam o limite estabelecido pela 



Portaria 2914/2012 do Ministério da Saúde, que estabelece as características da água potável para 

consumo humano.  

Estes achados estão de acordo com a literatura de que águas de poços mais profundos refletem 

na melhor qualidade da água (Otenio et al., 2007). As possíveis causas da contaminação dos poços 

pode se dar pela falta de cuidados básicos de proteção e limpeza das caixas d’água, má proteção dos 

poços ou contaminação da água subterrânea, que pode ocorrer algumas vezes independente da 

profundidade do poço (Marsiglia et al., 2001) 

 

4. CONCLUSÕES 

Considerando que hortaliças são consumidas cruas, a presença de contaminantes na água 

utilizada para irrigação das mesmas aponta o risco para a população que as consomem, bem como a 

necessidade de medidas de controle para melhorar a qualidade da água. 
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