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1. INTRODUÇÃO 

Apesar de serem consideradas como uma importante fonte de energia renovável, é amplamente reconhecido 

que a construção de barragens tem fortes impactes sobre o meio ambiente, particularmente sobre os habitats 

e fauna ribeirinha (World Commission on Dams, 2000 in ICNB, 2010). Os morcegos podem estar entre as 

espécies de fauna mais afectadas pela construção de empreendimentos hidroeléctricos, podendo causar a 

destruição de abrigos e tornar o habitat inadequado para a alimentação da maioria das espécies (Rebelo & 

Rainho, 2009 in ICNB, 2010). 

A correcta avaliação dos potenciais impactes sobre os morcegos é fundamental para a concretização de 

medidas que potenciem a sua minimização e/ou compensação, permitindo assegurar a preservação destas 

espécies e habitats na área envolvente à barragem. Da mesma forma, a futura monitorização dessas 

medidas deverá permitir, através do seu protocolo de amostragem e dos respectivos procedimentos 

padronizados de recolha dos dados, quantificar os efeitos produzidos pela implementação das respectivas 

medidas de minimização e/ou compensação do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor (AHBS) nas 

comunidades de quirópteros da área envolvente do projecto. A informação recolhida no decurso da 

monitorização deverá ainda permitir avaliar, de forma inequívoca, o grau e magnitude desses efeitos nas 

biocenoses e, atempadamente, produzir medidas que permitam ajustar rapidamente as anteriores, menos 

bem sucedidas, e/ou implementar novas medidas, caso se justifique. 

Os morcegos são o grupo faunístico de vertebrados menos estudado da Península Ibérica, em particular ao 

nível das espécies florestais. Este grupo inclui espécies com diferentes categorias de ameaça e com mais 

espécies prioritárias de conservação na Europa (Flaquer et al., 2004; Palomo et al., 2007). Em Portugal 

Continental estão descritas 25 espécies de morcegos e todas elas estão legalmente protegidas pela Directiva 

Habitats, sendo que de acordo como o Livro Vermelho de Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2005) nove 

(9) destas espécies encontram-se ameaçadas, três (3) consideradas criticamente em risco (CR), uma (1) em 

perigo (EN) e cinco (5) vulnerável (VU). As espécies florestais são consideradas como excelentes 

bioindicadores da qualidade trófica e estrutural do habitat, nomeadamente como resultado da actividade 

antropogénica, (Vaughan et al., 1997; Grindal & Brigham, 1999; Swystun et al., 2001; Kusch et al., 2004; 

Russo et al., 2004; Kusch & Idelberger, 2005; Menzel et al., 2005; Flaquer et al., 2007). 

Os bosques são habitats importantes para os morcegos, especialmente para as espécies eminentemente 

florestais que dependem da riqueza e abundância de recursos tróficos e da existência de refúgios, requisitos 

normalmente determinantes para a diversidade de quiropteros nestes contextos (Kunz, 1982). Estudos 

recentes de monitorização e controlo de caixas-abrigo para morcegos têm demonstrado que a sua ocupação 

é maior em florestas com baixa disponibilidade de refúgios naturais (e.g. Camprodon & Guixé, 2007), pelo 

que, a disponibilidade de cavidades em árvores parece constituir um factor limitante para a ocorrência de 

quirópteros florestais. Contudo, outros factores como a disponibilidade de alimento e a heterogeneidade 

vertical da vegetação, podem também influenciar as densidades de morcegos presentes num determinado 
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povoamento florestal (Camprodon et al., 2009). 

Os impactes sobre a destruição de abrigos fissurícolas estão entre os mais difíceis de minimizar e compensar 

em empreendimentos como o do AHBS, não havendo recomendações muito definidas para o grupo dos 

morcegos que dependem deste tipo de abrigos (ICNB, 2010). No presente estudo, a identificação de áreas 

rupícolas com grande actividade de morcegos ao final do dia foi assumida como indicadora de áreas 

potenciais com abrigos para morcegos fissurícolas. Tal como acontece com os abrigos de espécies 

cavernícolas, a melhor forma de minimizar o impacto passa por localizar o abrigo e após garantida a 

exclusão dos morcegos, selá-lo de modo a impedir a utilização por parte dos morcegos. Contudo, a reduzida 

acessibilidade de muitas áreas rupícolas, a dimensão das colónias e a distribuição e dimensão dos abrigos, 

torna muito difícil a aplicação desta medida de minimização (ICNB, 2010). Neste contexto, a minimização dos 

impactes provocados pela destruição/enchimento deste tipo de empreendimento poderá ser complementada 

ou substituída pela colocação de caixas-abrigo comerciais, concebidas para proporcionarem abrigos 

alternativos para um universo alargado de espécies. Não obstante a sua eficácia ter sido já confirmada 

(Entwistle, 1994; Williams & Brittingham, 1997; Jenkins et al., 1998; Lourenço & Palmeirim, 2004), a sua 

utilização por espécies fissurícolas não é, no entanto, garantida (ICNB, 2010).. 

As zonas húmidas (incluindo rios e albufeiras) são habitats importantes com distintos processos hidrológicos, 

químicos e biológicos, e inúmeros benefícios socioeconómicos (Williams, 1990). Numa perspectiva biológica, 

são ecossistemas altamente produtivos com elevada diversidade de espécies (Williams, 1990). Os morcegos 

utilizam com alguma frequência as áreas húmidas para se alimentarem, em resultado da elevada abundância 

de insectos associada (Vaughan et al., 1997), a base da dieta alimentar dos morcegos que ocorrem em 

Portugal (Vaughan et al., 1996, 1997; Russo & Jones, 2003; Wickramasinghe et al., 2003). Nas áreas de 

influência mediterrânica, como é o caso da área envolvente do AHBS, as zonas húmidas representam um 

importante recurso para os morcegos, nomeadamente como locais de bebedouro (Russo & Jones, 2003; 

Racey, 1998). A conservação e gestão dos habitats aquáticos nas regiões mediterrânicas (rios, lagos, 

albufeiras e outros tipos de zonas húmidas) são indubitavelmente ecossistemas chave em qualquer 

estratégia de conservação direccionada para os morcegos (Russo & Jones, 2003). 

As condições e tipologia dos abrigos desempenham um papel fulcral na ecologia e adaptação dos morcegos 

(Kunz, 1982). De acordo com Kunz & Lumsden (2003), a utilização dos abrigos é influenciada pela sua 

diversidade e disponibilidade, abundância de alimento e distância aos locais de alimentação (que varia de 

espécies para espécie, dependendo principalmente do seu tamanho e condição física). Algumas espécies de 

morcegos adaptaram-se facilmente a abrigos artificiais, nomeadamente em infra-estruturas de uso humano 

(Entwistle, 1994; Williams & Brittingham, 1997; Jenkins et al., 1998; Lourenço & Palmeirim, 2004). Contudo, 

muitas espécies utilizam exclusivamente abrigos naturais, nomeadamente os buracos e fissuras de árvores e 

escarpas. A zona envolvente do AHBS conjuga duas características propícias à presença de abrigos 

naturais, o vale encaixado, caracterizado pela envolvente de escarpas, e a influência mediterrânica, favorável 

à permanência do coberto arbóreo (e.g sobreiros), com elevada probabilidade de albergarem espécies 



 

AHBS Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento 
Hidroeléctrico do Baixo Sabor  

RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DE ABRIGOS 
DE QUIRÓPTEROS ARBORÍCOLAS E FISSURÍCOLAS 

CAMPANHA DE JUNHO/JULHO DE 2011 

AHBS/RMAQAF.01.00 

 

 AHBS COPYRIGHT – Todos os direitos reservados Pág. 8 de 52 
O PRESENTE DOCUMENTO ENCONTRA-SE ACTUALIZADO NA REDE DO ACE. APÓS IMPRESSÃO NÃO SE GARANTE A SUA ACTUALIZAÇÃO, EXCEPTO SE  

TIVER CARIMBO (VERDE) “CÓPIA CONTROLADA”  

 

eminentemente florestais (em buracos) e fissurícolas (que se nomeadamente sob os espaços da cortiça) 

(Com. Pess. Paulo Barros). 

A destruição de abrigos naturais está descrita como uma das causas para o declínio de algumas populações 

de morcegos (Brittingham & Williams, 2000). Nestes casos, os programas de implementação de caixas-

abrigo nas áreas de eliminação/remoção de abrigos têm demonstrado ser bem sucedidos como alternativa, 

nomeadamente durante a época de reprodução (Brittingham & Williams, 2000; Lourenço & Palmeirim, 2004). 

No entanto, trabalhos efectuados por diversos investigadores (e.g. Tuttle & Hensley, 1993; Neilson & Fenton, 

1994; Mitchell-Jones, 1999) revelaram que os índices de ocupação das caixas-abrigo dependem de muitos 

outros factores (tipo de caixa, localização geográfica, etc.), e, na maioria dos casos, são utilizadas por 

períodos e com sucesso variáveis (Lourenço & Palmeirim, 2004). Uma das espécies mais estudadas é o 

Pipistrellus pygmaeus, que no Sul da Europa utiliza árvores ou edifícios como abrigos preferenciais, mas 

também caixas-abrigo no contexto de programas de conservação (Lourenço & Palmeirim, 2004). 
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1.1. OBJECTIVOS 

Este relatório de monitorização tem como objectivos específicos: 

• O mapeamento e identificação de zonas de bosques com árvores cavernosas e com potencial para 

espécies arborícolas nas zonas a inundar e na proximidade da cota máxima da barragem;  

• O mapeamento e identificação de zonas de escarpas e com potencial para espécies fissurícolas nas 

zonas a inundar e na proximidade da cota máxima da barragem; 

• O mapeamento e identificação de 20 (vinte) manchas florestais alternativas, com potencial como 

zonas de abrigo e/ou passíveis de serem melhoradas via colocação de caixas-abrigo. 
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1.2. ÂMBITO 

Inserido no âmbito do programa de Medidas Compensatórias para o AHBS, este estudo teve como base a 

realização de uma campanha de monitorização efectuada durante os meses de Junho e Julho de 2011. As 

datas da realização das campanhas e o esforço de amostragem são apresentadas na Tabela 1. 

Tabela 1 - Datas da realização das campanhas e esforço de amostragem exercido. 

Mês 
Data da realização da 

campanha Esforço de amostragem 

Junho 6, 7, 8, 9, 20, 21, 22, 24, 27, 28 
29 e 30 2 pessoas 

Julho 1, 4, 18 e 19 4 pessoas 

 

No que se refere a limites espaciais, o presente relatório incluiu a envolvente próxima da área a submergir e 

área de enchimento das duas albufeiras: a albufeira principal que se estende ao longo de cerca de 60km, 

com NPA à cota 234, ocupando áreas dos concelhos de Torre de Moncorvo, Alfândega da Fé, Mogadouro e 

Macedo de Cavaleiros, e a albufeira de jusante, localizada a jusante da anterior, com NPA à cota 138, área 

circunscrita apenas ao concelho de Torre de Moncorvo. 

Durante o trabalho de campo efectuado na área de estudo, foram identificadas e cartografadas 28 (vinte e 

oito) áreas (bosques e escarpas) com potencial ou com elevada probabilidade de constituírem abrigo para 

diferentes espécies arborícolas e/ou fissurícolas, e destas foram monitorizadas 20 (vinte) parcelas (15 áreas 

de bosque e 5 escarpas). 
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1.3. ENQUADRAMENTO LEGAL 

Em função do potencial ecológico existente na área de estudo convém salientar os seguintes diplomas legais 

referentes à conservação da natureza e diversidade biológica: 

• Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, que procedeu à transposição para a ordem jurídica interna da 

Directiva 79/409/CEE do Conselho, de 2 de Abril, relativa à conservação das aves selvagens 

(Directiva Aves) e da Directiva 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de Maio, relativa à preservação dos 

habitats naturais e da fauna e da flora selvagens (Directiva Habitats). 

• Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro, que actualiza e reformula alguns do artigos referentes 

ao Decreto-Lei n.º 140/99. 

• Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, que estabelece o regime jurídico da Avaliação de Impacte 

Ambiental. 

• Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, que actualiza e reformula o Decreto-Lei n.º 69/2000. 

• Resolução do Conselho de Ministros n.º 66/2001, de 6 de Junho de 2001, onde se determina a 

elaboração do plano sectorial relativo à implementação da Rede Natura 2000. 

• Convenção de Berna (Transposta para a legislação nacional pelo Decreto n.º 95/81, de 23 de 

Julho). De acordo com o seu Artigo 1.º, os objectivos da Convenção são conservar a flora e a fauna 

selvagens e os seus habitats naturais, em particular as espécies e os habitats cuja conservação exija 

a cooperação de diversos estados, e promover essa cooperação; particular ênfase é atribuída às 

espécies em perigo ou vulneráveis, incluindo as espécies migratórias. A Convenção de Berna inclui 

os seguintes anexos: Anexo I – Espécies de flora estritamente protegidas; Anexo II – Espécies de 

fauna estritamente protegidas; Anexo III – Espécies de fauna protegidas. 

• Convenção de Bona (Transposta para a legislação nacional pelo Decreto n.º 103/80, de 11 de 

Outubro). A Convenção de Bona tem como objectivo a conservação das espécies migradoras em 

toda a sua área de distribuição, bem como dos respectivos habitats. Da Convenção de Bona fazem 

parte os seguintes anexos: Anexo I – Lista de espécies migratórias consideradas em perigo de 

extinção; Anexo II – Lista de espécies migratórias com um estatuto de conservação desfavorável ou 

que beneficiariam consideravelmente com o estabelecimento de protocolos de cooperação 

internacional. 

• Directiva Habitats (Transposta para a legislação nacional pelo Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de 

Abril). A Directiva Habitats (Directiva 92/43/CE) tem como principal objectivo contribuir para 

assegurar a Biodiversidade através da conservação dos habitats naturais e de espécies da flora e da 

fauna selvagens considerados ameaçados no território da União Europeia. 
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1.4. ESTRUTURA DO RELATÓRIO 

O presente relatório de monitorização foi estruturado de acordo com as normas técnicas constantes do 

Anexo V da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, com as necessárias adaptações ao caso concreto em 

análise. 
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1.5. AUTORIA TÉCNICA 

O presente relatório de monitorização foi elaborado pelo Laboratório de Ecologia Aplicada (LEA) da 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), com sede na Quinta de Prados, Vila Real. 

A equipa envolvida (Tabela 2) na monitorização foi composta por técnicos especializados e com a devida 

experiência nas várias vertentes necessárias para o cabal cumprimento dos objectivos definidos. 

Tabela 2 - Equipa técnica envolvida na elaboração do presente relatório de monitorização. 

Nome Habilitações Técnicas e Profissionais Funções a Desempenhar no 
Projecto 

João Alexandre Cabral 

Prof. Associado com Agregação pela 
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 
(UTAD). Biólogo, Doutorado em Ecologia com 
especialização em monitorização ecológica e 

modelação ecológica 

Coordenador de projecto na área 
de estudo. 

Supervisão e revisão técnico-
científica dos trabalhos 

Paulo Barros 

Licenciado em Engenharia Florestal pelo 
Instituto Politécnico de Bragança, Pós-
Graduado em Recursos Genéticos pela 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. 
Técnico do Laboratório de Ecologia Aplicada 

(LEA) 

Responsável pela gestão de 
meios, recursos técnicos, trabalho 
de campo e redacção do relatório 

Carmen Silva 
Licenciada em Ecologia Aplicada pela 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. 
Técnica do LEA 

Detecção e identificação acústica 
de morcegos 

Carla Gomes 
Licenciada em Ecologia Aplicada pela 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. 
Técnica do LEA 

Detecção visual de Morcegos 

Diogo Carvalho 
Licenciado em Ecologia Aplicada pela 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. 
Técnico do LEA 

Detecção visual de Morcegos 

Hélia Vale-Gonçalves 
Licenciada em Ecologia Aplicada pela 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. 
Técnica do LEA 

Detecção visual de Morcegos 

Regina Santos 
Licenciada em Ecologia Aplicada pela 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. 
Pós-graduação em SIG. Técnica do LEA 

Detecção visual de Morcegos e 
cartografia 

Rita Bastos 

Licenciada em Biologia – ramo científico pela 
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

Mestrado em Ecologia Aplicada pela 
Universidade de Coimbra 

Técnica do LEA 

Detecção visual de Morcegos 
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2. ANTECEDENTES 

A génese do AHBS resulta da Resolução de Conselho de Ministros n.º 4/96, aprovada na sequência da 

decisão de suspender a construção da barragem de Foz Côa, e definiu como fundamental: 

“assegurar o conveniente aproveitamento do potencial hídrico e energético do País, sendo por isso essencial 

o valor da água a armazenar no Douro Superior e seus afluentes”, tendo resolvido: 

“acelerar os estudos relativos a outros projectos de aproveitamento hídrico e energético do Douro Superior e 

seus afluentes, com o objectivo de possibilitar a construção de uma barragem que possa cumprir funções 

hídricas e energéticas semelhantes às atribuídas à barragem de Foz Côa.” 

Na sequência da decisão governamental, a então CPPE (actual EDP – Gestão da Produção de Energia, 

S.A.) promoveu, entre 1996 e 1999, a elaboração do Estudo Prévio do AHBS e do respectivo Estudo de 

Impacte Ambiental (EIA). Em 2000, a respectiva AIA conclui, face à sensibilidade ecológica da área afectada 

pelo aproveitamento, a necessidade de reformular o EIA, de forma a contemplar uma análise comparativa do 

AHBS com o Aproveitamento Hidroeléctrico do Alto Côa (AHAC). O EIA de Avaliação Comparada do AHBS e 

do AHAC foi submetido a novo procedimento de AIA em Fevereiro de 2003. Este procedimento de AIA 

terminou em 15 de Julho de 2004 com a emissão, pelo Ministro das Cidades, Ordenamento do Território e 

Ambiente, de uma DIA favorável ao AHBS, condicionada à elaboração de um conjunto de estudos e de 

planos, ao cumprimento de medidas de minimização e compensação e à monitorização. 

Assim, de acordo com a DIA, “(…) Não tendo sido identificados, em ambas as alternativas avaliadas, 

impactes negativos que justificassem o abandono liminar das mesmas, a opção pela alternativa Baixo Sabor 

quando comparada com a alternativa Alto Côa é legitimada, entre outros argumentos constantes do parecer 

da CA e do parecer da Autoridade de AIA, pelo seguinte: 

- das duas alternativas sujeitas à avaliação, o AHBS é o único que contribuirá, em tempo útil, para o 

cumprimento dos compromissos assumidos por Portugal no âmbito da produção de energia eléctrica a partir 

de fontes de energia renováveis e da redução de emissões de gases com efeito de estufa, directamente, e, 

indirectamente, para a viabilização da expansão do parque eólico; 

- a capacidade de controlo dos caudais de ponta em caso de cheia é significativamente maior no caso do 

AHBS, sendo a capacidade de regularização de caudais também superior para este empreendimento; 

- o AHBS garante a preservação do sítio de Arte Rupestre do Vale do Côa, classificado na Lista do 

Património Mundial da UNESCO, património que levou à inviabilização da construção da barragem de Foz 

Côa; 

- a execução do projecto do AHBS exigirá um investimento significativamente inferior ao do projecto do 
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AHAC, sendo também significativamente inferiores os custos previstos para a produção de energia eléctrica. 

(…)” 

De referir ainda que, segundo a DIA, a “não opção pela alternativa zero assenta na ausência de solução 

alternativa que cumpra, em tempo útil e eficazmente os objectivos de interesse público, propostos para o 

projecto, designadamente, a produção de energia eléctrica a partir de Fontes de Energia Renováveis, a 

garantia de estabilidade do sistema electroprodutor, a redução da dependência energética externa e 

consequente diminuição da factura energética, a criação de uma reserva estratégica de água e a 

regularização de caudais no rio Douro.” 

A DIA e o respectivo anexo foram publicados no Diário da República nº 233, II Série, 2-10-2004 (Despacho 

Conjunto n.º 592/2004). 

Com vista a analisar e demonstrar a conformidade do projecto de execução com a respectiva DIA, foi 

elaborado o RECAPE em Outubro de 2006. O RECAPE foi avaliado pela Comissão de Avaliação nomeada 

no âmbito do procedimento de AIA (Procedimento n.º 1088), tendo emitido parecer em Dezembro de 2006, 

onde tece um conjunto de observações e solicitam elementos complementares. Esses elementos 

correspondem nalguns casos à solicitação de rectificações e noutros à necessidade de se complementarem 

ou alterarem soluções em particular relacionadas com as medidas de compensação. 

Em função das questões e solicitações efectuadas pela CA foi elaborado um aditamento ao RECAPE em 

Julho de 2007. Durante a sua elaboração, o programa de medidas compensatórias mereceu especial 

atenção por parte da Direcção-Geral do Ambiente da Comissão Europeia que, após visita técnica ao local, 

em Junho de 2007, solicitou o reforço do pacote de medidas. Uma vez que não haviam sido incorporadas 

estas novas medidas no aditamento, foi elaborada uma Adenda ao Aditamento, datada de Setembro de 

2007, que inclui o programa completo das medidas ambientais para o AHBS, no âmbito do qual se integra o 

presente Programa de Monitorização. 
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3. METODOLOGIA 

De acordo com os objectivos delineados para o presente plano de monitorização, as espécies alvo de 

quirópteros a monitorizar encontram-se discriminadas na Tabela 3. Dada a ausência de informação 

confirmada sobre a efectiva utilização da tipologia de abrigos em Portugal, por parte substancial das espécies 

listadas, optou-se por colmatar estas lacunas com base em referências confirmadas da respectiva utilização 

de abrigos noutros países da Europa. 

Tabela 3 - Espécies alvo, com a indicação dos tipos de abrigos utilizados (PT – observações em Portugal; X – 
observações noutros países) (adaptado de Rodrigues et al., 2011), e seus estatutos de conservação. 

Família Espécie Nome comum Árvores Fragas LVVP DH 

Rinolophidae       
 Rhinolophus hipposideros Morcego-de-ferradura-pequeno X  VU B-II e B-IV 

Vespertillionidae       

 Myotis bechsteinii Morcego-de-Bechstein PT  EN B-II e B-IV 

 Myotis myotis Morcego-rato-grande X  VU B-II e B-IV 

 Myotis blythii Morcego-rato-pequeno X  CR B-II e B-IV 

 Myotis mystacinus Morcego-de-bigodes X  DD B-IV 

 Myotis daubentonii Morcego-de-água X PT LC B-IV 

 Pipistrellus pipistrellus Morcego-anão PT X LC B-IV 

 Pipistrellus kuhli Morcego-de-Kuhl PT PT LC B-IV 

 Pipistrellus pygmaeus Morcego-pigmeu X X LC B-IV 

 Hypsugo savii Morcego-de-Savi X X DD B-IV 

 Nyctalus leisler Morcego-arborícola-pequeno PT  DD B-IV 

 Nyctalus noctula Morcego-arborícola-grande X X DD B-IV 

 Nyctalus lasiopterus Morcego-arborícola-gigante PT  DD B-IV 

 Eptesicus serotinus Morcego-hortelão-escuro PT PT LC B-IV 

 Eptesicus isabellinus Morcego-hortelão-claro  X NA B-IV 

 Barbastella barbastellus Morcego-negro PT X DD B-II e B-IV 

 Plecotus auritus Morcego-orelhudo-castanho X  DD B-IV 

 Plecotus austriacus Morcego-orelhudo-cinzento X  LC B-IV 

Molossidade       

 Tadarida teniotis Morcego-rabudo X PT DD B-IV 

Estatuto no Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (LVVP): Criticamente em Perigo (CR); Em Perigo (EN); 
Vulnerável (VU); Informação insuficiente (DD); Pouco preocupante (LC) e Não Avaliado (NA).Anexos da Directiva 
Habitats (DH): Anexo B-II - espécies animais prioritárias de interesse comunitário cuja conservação exige a designação de 
zonas especiais de conservação; Anexo B-IV - espécies animais de interesse comunitário que exigia uma protecção 
rigorosa. 

 

Um taxon é considerado com informação Insuficiente (DD) quando não existe informação adequada para 

fazer uma avaliação directa ou indirecta do seu risco de extinção, com base na sua distribuição e/ou estado 

da sua população. Um taxon incluído nesta categoria pode estar muito bem estudado e a sua biologia ser 

perfeitamente conhecida, contudo a falta de dados sobre a sua distribuição e/ou abundância não permite que 



 

AHBS Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento 
Hidroeléctrico do Baixo Sabor  

RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DE ABRIGOS 
DE QUIRÓPTEROS ARBORÍCOLAS E FISSURÍCOLAS 

CAMPANHA DE JUNHO/JULHO DE 2011 

AHBS/RMAQAF.01.00 

 

 AHBS COPYRIGHT – Todos os direitos reservados Pág. 17 de 52 
O PRESENTE DOCUMENTO ENCONTRA-SE ACTUALIZADO NA REDE DO ACE. APÓS IMPRESSÃO NÃO SE GARANTE A SUA ACTUALIZAÇÃO, EXCEPTO SE  

TIVER CARIMBO (VERDE) “CÓPIA CONTROLADA”  

 

seja incluído, inequivocamente, numa categoria de estatuto de conservação em particular. Classificar um 

taxon na categoria DD indica que é necessário mais informação e que se reconhece que a investigação 

futura é um imperativo para a desejável classificação numa categoria mais informativa, podendo ser de 

ameaça ou não. Por conseguinte, afigura-se de extrema importância fazer uso de toda a informação 

disponível para este desiderato. De facto o conhecimento actual dos morcegos de Portugal é ainda escasso, 

reflectido pelo número de espécies classificadas com Informação Insuficiente (DD). Em Portugal Continental 

existem 3 espécies classificadas como Criticamente em Risco (CR), 1 Em Perigo (EN), 5 Vulnerável (VU), 6 

Pouco Preocupante (LC) e 9 com Informação Insuficiente (DD) (Cabral et al., 2005).  
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3.1. IDENTIFICAÇÃO, MAPEAMENTO E AVALIAÇÃO DAS ÁREAS COM POTENCIAL 

A metodologia utilizada teve por base e respeita os requisitos descritos no documento: “Barragens - Linhas 

orientadoras para a elaboração de EIA’s e de Planos de Monitorização de quirópteros” (ICNB, 2010). 

A análise e identificação cartográfica das áreas a submergir pelos NPA’s e na proximidade da cota máxima 

com potencial para incluir abrigos destas espécies (bosques maduros e escarpas) (ICNB, 2010), considerou 

basicamente duas fases: 

1ªfase - Esta fase preliminar, contemplou a delimitação das áreas com potencial para albergarem abrigos, 

que incidiu sobretudo em zonas de floresta densas e maduras, zonas ribeirinhas com árvores antigas e 

zonas rochosas ou com escarpas (Figura 2, Figura 3 e Figura 4). Esta delimitação foi realizada com recurso a 

imagens de alta resolução e de ferramentas disponibilizadas pelo Google Earth. A foto-interpretação (Guarino 

et al., 2008) destas imagens permitiu a digitalização das áreas com potencial interesse. Não obstante este 

tipo de imagens carecerem de estereoscopia, comprometendo alguns elementos de foto-intepretação (e.g. 

textura, forma, padrão e tamanho), esta limitação foi compensada em parte pelo elevado conhecimento que a 

equipa de campo tem da envolvente do AHBS, desvantagem que tornou a utilização do Google Earth como 

ferramenta útil para este propósito. 

Os arquivos correspondentes às áreas previamente identificadas através das imagens do Google Earth foram 

guardadas na extensão *.KML, posteriormente convertidos em shapefile (*.SHP) com a sua exportação para 

o Sistema de Informação Geográfica ArcView 9.0
®, no qual a informação foi devidamente processada, 

resultando na produção dos respectivos layouts. 

2ªfase - Após a identificação de todas as manchas na 1ª fase (Figura 1), as parcelas identificadas foram alvo 

de uma visita de campo, por forma a confirmar as parcelas com elevado potencial para abrigarem as 

espécies arborícolas e fissurícolas. Na Tabela 4 encontram-se descritas as principais características 

seleccionadas na avaliação do potencial das manchas florestais para a presença das espécies. 
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Tabela 4 - Característica consideradas na avaliação das manchas/árvores com elevado potencial para albergar 
quirópteros. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 1 - Esquema da metodologia utilizada. 
 

 

Característica Descrição Fonte 

Altura, diâmetro, idade e estado 
sanitário das árvores 

Diminui o risco de predação; 
Facilita a sua localização e entrada no refúgio; 

Melhor exposição solar;  
Mantém um microclima mais estável; 

A presença de abrigos (cavidades e fissuras) é 
mais elevada em árvores mortas. 

Camprodon, 2003; Russo et 
al., 2004 

Localização 
Árvores situadas na bordadura de povoamentos 
florestais ou perto de corpos de água, são mais 

apetecíveis por morcegos. 

Sedgeley & O’Donnell, 
1999; Boonman, 2000 

Exposição dos abrigos Exposições a sul têm uma amplitude térmica 
diária menor. 

Gellman & Zielinski, 1996; 
Rieger, 1996 

Presença de cortiça 

A presença de cortiça proporciona isolamento ao 
abrigo; 

A presença de cortiça proporciona condições 
óptimas para albergar espécies fissurícolas. 

Humphrey et al., 1977; Kunz 
& Fenton, 2003; Maeda, 

1974; Nicolai, 1986; Russo 
et al., 2004 

Avaliação de campo das 
áreas com elevado potencial 

Análise cartográfica de 
áreas potenciais 

Monitorização (contagem e 
detecção acústica) das 

áreas com elevado 
potencial 

Sistema de 
Informação 
geográfica 

Informação digital 
de base 

Pré-selecção das 
áreas com 
potencial 

Identificação das 
áreas com elevado 

potencial 

Avaliação de campo das 
áreas com elevado 

potencial 
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Figura 2 - Localização das manchas de monitorização (zona Norte do AHBS).  
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Figura 3 - Localização das manchas de monitorização (zona Centro do AHBS).  
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Figura 4 - Localização das manchas de monitorização (zona Sul do AHBS). 
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3.2. LOCALIZAÇÃO E PROSPECÇÃO DE ABRIGOS 

Nas parcelas avaliadas com elevado potencial para proporcionarem abrigos para morcegos, foram 

desenvolvidos esforços para a localização de abrigos com ocupação confirmada. Esta localização envolveu a 

prospecção, com o auxílio de binóculos (Olympus - 10x42 EXWP I), e registo dos seguintes indícios de 

presença/ocupação nas árvores e escarpas (Foto 1 e Foto 2): 

• Manchas características junto das cavidades ou fendas, causada pela libertação de óleos naturais de 

glândulas do pêlo; 

• Marcas causadas pelas unhas, localizadas em redor das cavidades e fendas (indício pouco 

conspícuo); 

• Excrementos localizados à entrada ou debaixo dos abrigos (apenas visível nos abrigos localizados a 

baixa altura); 

• Marcas de urina; 

• Presença de moscas junto das cavidades e fendas, atraídas pelo odor da urina e guano. 

 

 
 

Foto 1 - Abrigo de quirópteros em 
nogueira (Juglans regia), parcela 13. 

Foto 2 - Abrigo de quirópteros em amieiro (Alnus 
glutinosa), parcela 16. 

 

Após a identificação e registo dos potenciais abrigos, a confirmação da sua utilização efectiva só foi possível 

via prospecção com recurso a um endoscópio com ecrã LCD (Marca: PCE; Modelo DE25) (Foto 3), 

permitindo, sempre que possível, diagnosticar o estado da ocupação do abrigo, bem como contar e identificar 

os indivíduos. O exercício de identificação, dada a resolução limitada do endoscópio, nem sempre permitiu 

confirmar a identificação ao nível da espécie. 
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Foto 3 - Prospecção endoscópica de abrigos florestais de quirópteros. 
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3.3. MONITORIZAÇÃO DAS ÁREAS COM ELEVADO POTENCIAL 

Durante os meses de Junho e Julho foram desenvolvidas campanhas de detecção acústica direccionadas 

para as espécies fissurícolas e arborícolas nas parcelas previamente avaliadas com elevado potencial para 

abrigar morcegos, com o objectivo de identificar as espécies emergentes nas parcelas de bosques e 

escarpas monitorizadas. 

A inventariação das espécies foi efectuada com base num esquema de amostragem por ponto no interior de 

cada parcela seleccionada, e a localização dos pontos de amostragem teve sempre em consideração as 

áreas que irão ficar submersas ou muito próximo do NPA. Nas áreas com escarpas, devido à sua 

inacessibilidade, os pontos de amostragem foram realizados o mais próximo possível das mesmas. Uma vez 

que a emergência das várias espécies não é sincronizada, os pontos de amostragem foram monitorizados 

durante 20 minutos, após o contacto (acústico ou visual) do primeiro indivíduo, de modo a abarcar o maior 

número de espécies possível. 

Cada uma das passagens, que equivale a uma sequência de dois ou mais pulsos, foram detectadas com 

base no detector de ultra-sons Pettersson Elektronik® AB Mod. D 240X, e gravadas num gravador digital 

Archos Gmini 400. A gravação dos ultra-sons permitiu posteriormente identificar as espécies ou o grupo de 

possíveis espécies presentes em cada ponto de amostragem. A identificação dos exemplares na área de 

estudo foi realizada com base na análise dos ultra-sons, registados durante as saídas de campo, utilizando o 

“software” de análise de som BatSound 3.3.1®. Os registos captados durante o trabalho de campo foram 

transferidos para o programa em formato wave (.wav), uma frequência de amostragem de 44.1kHz, com 16 

bits/amostra, e um número de amostras da Transformada Rápida de Fourier de 1024. Os registos gravados 

foram posteriormente analisados e interpretados, recorrendo a espectrogramas/sonogramas, oscilogramas e 

espectros de potência, que de um modo geral produzem gráficos caracterizadores de cada espécie. A 

identificação das espécies foi suportada pela análise das seguintes variáveis de pulso: 

• Estrutura da frequência do pulso - variável obtida no espectrograma; 

• Frequência Mínima (EF, kHz) - variável obtida no espectrograma; 

• Frequência Máxima (SF, kHz) - variável obtida no espectrograma; 

• Duração do sinal (Dur, ms - variável obtida no oscilograma; 

• Intervalo entre pulsos (IPI, ms) - variável obtida no oscilograma; 

• Frequência de Máxima Energia (FmaxE, kHz) - variável obtida no espectro de potência. 

Os parâmetros caracterizadores de cada uma das variáveis foram comparados com os descritos na 

bibliografia da especialidade (Barataud, 1996; Arlettaz & Sierro, 1997; Russo & Jones, 1999; Ibáñez et al.; 

2001; Kalko et al., 2001; Russo et al., 2001; Siemers et al., 2001a; Siemers et al., 2001b; Russo & Jones, 
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2002; Surlykke et al., 2002); Pfalzer & Kusch, 2003; Russ et al., 2004; Russo et al., 2005; Siemers et al., 

2005; Davidson-Watts et al., 2006). 

Com o intuito de identificar as áreas mais importantes ao nível da diversidade e estatutos de conservação 

das espécies, a informação obtida pela detecção acústica foi apresentada para cada mancha cartografada. 
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3.4. CONTAGEM VISUAL DE INDIVÍDUOS 

Paralelamente à monitorização acústica, no decurso de períodos de 20 minutos, nas áreas com elevado 

potencial, foi realizada a contagem de indivíduos das espécies florestais e/ou fissurícolas através da 

observação directa de indivíduos emergentes neste tipo de habitat, coincidente comos últimos minutos de luz 

crepuscular, dando-se prioridade a locais com árvores mais maduras e frondosas e com características 

propícias para abrigar morcegos (fendas, burracos, cascas, arvores mortas ou parcialmente mortas, assim 

como cortiça ligeiramente levantada). A contagem dos indivíduos emergentes do interior das manchas 

florestais realizadas num raio de 50m, serviram de base para o cálculo de densidade potencial de morcegos 

(morcegos/hectare) abrigados na respectiva área, utilizando a seguinte fórmula (Bibby et al, 1985 in 

Sutherland, 2006): 
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em que n1 é o número total de morcegos contabilizados (n=n1+n2) dentro do raio (R) de 50m; n2 é o número 

de morcegos contabilizados fora do raio de 50m e m é o número de amostragens. 

As densidades potenciais obtidas serviram de suporte ao cálculo da estimativa do número de indivíduos 

potencialmente afectados pelo enchimento do AHBS. Foram consideradas densidades potenciais pelo facto 

da parcela na sua globalidade poder não ter a mesma capacidade de carga (abrigos) que no ponto de 

amostragem, assim como, não ter sido possível efectuar réplicas de contagem e monitorizar as espécies nas 

restantes épocas do seu ciclo de vida (e.g. época de migração e/ou pré-hibernação). Tanto quanto possível 

foi evitada a repetição de contagem dos mesmos indivíduos, que muitas vezes se mantêm junto aos locais de 

abrigos (principalmente as espécies mais pequenas, e.g. Pipistrellus sp.), nomeadamente durante os 

primeiros minutos após a emergência dos abrigos (Com. Pess. Paulo Barros). 

Relativamente à contagem visual de indivíduos emergentes de abrigos em escarpas, utilizaram-se os 

mesmos procedimentos, ou seja, esta foi também realizada em paralelo com a monitorização acústica das 

áreas com elevado potencial, durante os 20 minutos de detecção acústica coincidentes com os últimos 

minutos de luz crepuscular. Dado que a maioria das escarpas do Rio Sabor se afiguram de difícil acesso, a 

contagem de indivíduos foi realizada o mais próximo possível das mesmas.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. AVALIAÇÃO DAS ÁREAS COM POTENCIAL 

A avaliação no terreno das manchas florestais e escarpas previamente identificadas em SIG, foi efectuada 

nos dias 6, 7, 8 e 9 de Junho de 2011. Das 23 (vinte e três) parcelas previamente identificadas com potencial, 

o trabalho de campo desenvolvido permitiu confirmar 15 (quinze) parcelas florestais e 5 (cinco) escarpas com 

elevado potencial para abrigar quirópteros florestais e/ou fissurícolas (Tabela 5). 

Durante a avaliação das manchas florestais com potencial elevado para albergar as espécies florestais, as 

características que foram consideradas encontram-se descritas na Tabela 4. Este exercício permitiu 

identificar também as parcelas que apresentaram reduzida ou nula potencialidade para a ocupação das 

espécies monitorizadas, nomeadamente: 

• Plantações novas mistas de Pinheiro-bravo (Pinus pinaster) e Cipreste-português (Cupressus 

lusitanica) (parcela 17), e monoculturas de Cupressus lusitanica (parcela 18); 

• Olival (Olea europaea) abandonado com regeneração natural de Zimbro (Juniperus oxycedrus) e 

Azinheira (Quercus rotundifolia), como é o exemplo da parcela 9; 

• Áreas naturais de Zimbro (Juniperus oxycedrus) e Azinheira (Quercus rotundifolia), como são o 

exemplo as parcelas 1, 11, 12 e 20. 

 
Foto 4 - Olival abandonado com regeneração natural de zimbro e azinheira (parcela 9). 

 

Muitas espécies de morcegos seleccionam árvores altas de grande diâmetro, possivelmente por 

proporcionarem abrigos menos vulneráveis ao risco de predação, facilitarem a sua localização e entrada no 

refúgio, assim como assegurarem a manutenção de um microclima óptimo para os quirópteros (Vonhof & 

Barclay, 1996; Russo et al., 2004). Estudos efectuados sobre a selecção de refúgios de quirópteros florestais 
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demonstraram que são seleccionadas as árvores mais velhas apenas presentes nos bosques naturais ou 

naqueles que estão submetidos a gestão florestal sustentável (Camprodon, 2003; Russo et al., 2004). 

Durante o trabalho desenvolvido ficou patente que as parcelas com exemplares arbóreos de baixo porte e/ou 

de reduzido diâmetro, como por exemplo, povoamentos florestais de Pinus pinaster, Cupressus lusitanica, 

Olea europaea, Juniperus oxycedrus e Quercus rotundifolia, exibiram indícios de potencialidade reduzida ou 

nula para albergar espécies florestais. 

Esta avaliação prévia serviu de base à inevitável selecção dos locais a prospectar mais intensamente, ao 

nível da monitorização acústica e visual de quirópteros durante o período de emergência, que incidiu sobre 

as parcelas florestais previamente avaliadas com elevado potencial (Tabela 5). Não obstante o interesse em 

alargar estes procedimentos também às parcelas com potencial mais reduzido, o enquadramento do período 

de monitorização disponível para este trabalho (dois meses) não permitiu a sua realização.  

Relativamente às escarpas previamente identificadas com mais de 1000m2, a avaliação efectuada durante o 

trabalho de campo permitiu confirmar estas áreas com de elevado potencial para albergar espécies 

fissurícolas, sendo todas elas monitorizadas através da detecção acústica e visual, durante o período de 

emergência dos quirópteros (Tabela 11). 
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Tabela 5 - Caracterização e avaliação das parcelas previamente identificadas com potencial para albergar quirópteros. 

ID da 
Mancha 

Data da  
visita 

Tipologia 
Espécies  
arbóreas 

predominantes 

Área  
(hectares) 

Idade 
Área Inundada 

(%) 
Avaliação de campo 

(Potencialidade) 

Par_1 06-06-2011 Parcela florestal JO, QR 8,5 Jovem 6 Reduzida 

Par_2 06-06-2011 Parcela florestal QS 2,8 Adulto 25 Elevada 

Par_3 06-06-2011 Parcela florestal JO, QS, PP 4,8 Adulto 39 Elevada 

Par_4 06-06-2011 Parcela florestal QS 0,8 Adulto 100 Elevada 

Par_5 06-06-2011 Parcela florestal JO; QS; FA 6,0 Adulto 21 Elevada 

Par_6 06-06-2011 Parcela florestal JO; QS; FA 4,8 Adulto 39 Elevada 

Par_7 07-06-2011 Parcela florestal QS 3,4 Adulto 60 Elevada 

Par_8 07-06-2011 Parcela florestal QS; OE  4,0 Adulto 91 Elevada 

Par_9 07-06-2011 Parcela florestal JO, QR, OE 3,2 Jovem 91 Reduzida 

Par_10 07-06-2011 Parcela florestal JO; QS; FA 2,5 Adulto 43 Elevada 

Par_11 07-06-2011 Parcela florestal JO, QR 10,9 Jovem 50 Reduzida 

Par_12 07-06-2011 Parcela florestal JO, QR 4,0 Jovem 100 Reduzida 

Par_13 08-06-2011 Parcela florestal FA; PA; CA 3,6 Adulto 100 Elevada 

Par_14 08-06-2011 Parcela florestal EG 8,7 Adulto 64 Elevada 

Par_15 08-06-2011 Parcela florestal EG 15,7 Adulto 78 Elevada 

Par_16 08-06-2011 Parcela florestal FA; CA; AG; SA 3,7 Adulto 100 Elevada 

Par_17 08-06-2011 Parcela florestal PP; CL 13,5 Jovem 71 Reduzida 

Par_18 08-06-2011 Parcela florestal CL 19,9 Jovem 36 Reduzida 

Par_19 08-06-2011 Parcela florestal JO; QS; FA; PA 3,9 Adulto 77 Elevada 

Par_20 08-06-2011 Parcela florestal JO, QR 12,4 Jovem 42 Reduzida 

Par_21 09-06-2011 Parcela florestal FA; CA; AG; SA; PA 4,8 Adulto 79 Elevada 

Par_22 09-06-2011 Parcela florestal FA; AG; PA 3,7 Adulto 100 Elevada 

Par_23 09-06-2011 Parcela florestal FA; AG; PA 1,1 Adulto 100 Elevada 
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ID da 
Mancha 

Data da  
visita 

Tipologia 
Espécies  
arbóreas 

predominantes 

Área  
(hectares) 

Idade 
Área Inundada 

(%) 
Avaliação de campo 

(Potencialidade) 

Esc_1 06-06-2011 Escarpa NA 0,1 NA 20 Elevada 

Esc_2 08-06-2011 Escarpa NA 0,9 NA 33 Elevada 

Esc_3 08-06-2011 Escarpa NA 1,5 NA 23 Elevada 

Esc_4 07-06-2011 Escarpa NA 0,7 NA 100 Elevada 

Esc_5 08-06-2011 Escarpa NA 1 NA 100 Elevada 

Legenda: AG - Alnus glutinosa; CA - Celtis australis; CL - Cupressus lusitanica; EG - Eucalyptus globulus; FA - Fraxinus angustifolia; JO - Juniperus 
oxycedrus; OE - Olea europaea; PP - Pinus pinaster; PA - Populus alba; QS - Quercus suber; QR - Quercus rotundifolia; SA - Salix alba. NA - Não se 
aplica. 
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4.2. BOSQUES COM POTENCIAL PARA ESPÉCIES ARBORÍCOLAS 

Os trabalhos de campo relativos à detecção acústica e contagem de indivíduos emergentes das parcelas 

definidas com elevado potencial para abrigarem quirópteros arborícolas decorreram nos dias 20, 21, 22, 24, 

27, 28, 29, 30 de Junho e 4 de Julho de 2011. Com base nas 323 (trezentas e vinte e três) faixas obtidas e 

gravadas no decurso deste trabalho e durante a prospecção de abrigos com recurso ao endoscópio, foi 

possível confirmar nas 15 (quinze) parcelas monitorizadas, 6 (seis) espécies de morcegos, Pipistrellus 

pipistrellus, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus pygmaeus, Hypsugo savii, Myotis daubentonii e Nyctalus leisleri, e 

dois géneros, Eptesicus sp. e Plecotus sp. (Tabela 6). 

Tabela 6 - Resultados obtidos através da monitorização acústica e visual nas áreas florestais. 

Parcela Ocupação 
do solo Data Hora de 

início 
Hora do 

fim 
Indivíduos 

contabilizados 
Passagens 
gravadas 

Espécies 
identificadas 

Par_2 Sobreiral 20-06-2011 09:20 09:40 25 15 P_pyg; P_pis/ P_pyg 

Par_3 Sobreiral 20-06-2011 21:22 21:42 4 24 P_kuh; P_pis; P_pyg 

Par_4 Sobreiral 21-06-2011 21:20 21:40 14 26 P_kuh; P_pis; P_pyg 

Par_5 Sobreiral 22-06-2011 21:09 21:29 34 23 P_kuh; P_pis; P_pyg 

Par_6 Sobreiral 22-06-2011 21:23 21:43 12 6 P_kuh; P_pis; Ept 

Par_7 Sobreiral 24-06-2011 21:23 21:43 15 8 P_kuh; P_pis; H_sav; N_lei 

Par_8 Sobreiral 24-06-2011 21:17 21:37 6 17 P_kuh; P_pis; P_pyg 

Par_19 Sobreiral 28-06-2011 21:20 21:40 3 7 P_kuh; P_pis 

TOTAL 113 126  

Par_14 Eucaliptal 29-06-2011 21:26 21:46 21 51 P_kuh; P_pis; P_pyg; Ept 

Par_15 Eucaliptal 29-06-2011 21:23 21:43 7 15 P_kuh; P_pis; H_sav; Ept 

TOTAL 28 66  

Par_10 Ripícola 27-06-2011 21:24 21:44 22 33 P_kuh; P_pis; P_pyg; Ept 

Par_13 Ripícola 28-06-2011 21:28 21:48 8 16 P_kuh; P_pis; P_pyg; Ple; N_lei* 

Par_16 Ripícola 30-06-2011 21:22 21:42 14 21 P_pyg; P_Kuh/P_pis: M_dau*  

Par_21 Ripícola 04-07-2011 21:15 21:35 11 19 P_kuh; P_pis; P_pyg; Ept 

Par_23 Ripícola 04-07-2011 21:22 21:42 23 42 P_kuh; P_pis; P_pyg; H_sav; Ept 

TOTAL 78 131  

Legenda: P_pis - Pipistrellus pipistrellus; P_kuh - Pipistrellus kuhlii; P_pyg - Pipistrellus pygmaeus; H_sav - Hypsugo savii; 
N_lei - Nyctalus leisleri; Ept - Eptesicus sp.; Ple - Plecotus sp.; M_dau - Myotis daubentonii.  
* - Espécies identificadas através de prospecção de abrigos com recurso ao endoscópio.  

 

Com base nos resultados obtidos, as parcelas consideradas com potencial elevado para albergar as 

espécies florestais, são caracterizadas pelos seguintes habitats: 

• Sobreiral maduro (Quercus suber) (parcela 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 19) (Foto 5);  
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• Eucaliptal disperso (Eucaliptus globulus) (parcela 14 e 15) (Foto 6);  

• Áreas ripícolas (Alnus glutinosa, Fraxinus angustifolia, Populus alba e Salix alba) (parcela 

10, 13, 16, 21 e 23) (Foto 7). 

 

  
Foto 5 - Aspecto da parcela 8. Foto 6 - Aspecto da parcela 14. 

 
Foto 7 - Aspecto da parcela 16. 

 

Embora os morcegos não tenham por hábito seleccionar as espécies de árvores nas quais se refugiam, a 

presença de casca grossa (e.g. cortiça de Quercus suber) influencia positivamente o isolamento do refúgio 

(Nicolai, 1986). Apesar das árvores mortas apresentarem um menor isolamento térmico (Maeda, 1974), 

normalmente são seleccionadas pelo facto de proporcionarem mais oportunidades de refúgio, especialmente 

por exibirem mais cavidades com esse potencial (Kunz & Fenton, 2003). Estas características estão bem 

patentes no tipo de habitat presente no vale do Rio Sabor e na área de afectação do AHBS, visto que 50% 

das manchas florestais consideradas com elevado potencial são constituídas por sobreiros, espécie arbórea 

que tem a particularidade de apresentar muitos ramos mortos e cortiça exfoliada, servindo de refúgio aos 

morcegos florestais e fissurícolas (Lumsden et al., 2002; Russo et al., 2004). Os resultados obtidos no 
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decurso deste trabalho sugerem que

arborícolas e/ou fissurícolas se abrig

Pipistrellus pygmaeus, Hypsugo savii, Nyctalus leisleri 

Pipistrellus pygmaeus, representando

espécies sejam predominantemente fissurícolas

edifícios (fendas em paredes, sótãos, telhados e ca

também as fendas das rochas, fissuras e cavidades de árvores.

 

Figura 5 - Percentage

 

As áreas ripícolas são um habitat im

Myotis daubentonii, que raramente utiliza outro tipo de habitat

insectos à superfície da água ou até 1 metro acima 

Dípteros e Tricópteros (Swift & Racey, 1983). De facto este tipo de habitat, 

corrente e estrato arbóreo bem desenvolvida em ambas as margens (Vaughan, 1997), são bastante propícios 

à sua ocorrência. A confirmação da presença

(ripícola), apenas foi possível pela identificação de um abrigo (n=

(Tabela 7) na parcela n.º16. Embora 

elevado, o seu desenvolvimento transversal ao longo das linhas de água é muito reduzido, limitando

exclusivamente ao leito de cheia de cada uma das ribeiras, esta limitação associada ao co

temporário destas linhas de água (que secam no período de estio), pode

Myotis daubentonii. De facto, os registos acústicos realizados neste tipo de habitat (n=131) não permitiram a 

confirmação da actividade desta espécie típica de linhas de água
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decurso deste trabalho sugerem que o sobreiral representa um ecossistema propício para 

abrigarem, nomeadamente para Pipistrellus pipistrellus

Pipistrellus pygmaeus, Hypsugo savii, Nyctalus leisleri e Eptesicus sp. (Tabela 6

ndo cerca de 43% das passagens gravadas (Figura 

predominantemente fissurícolas, abrigando-se geralmente em determinadas estruturas dos

paredes, sótãos, telhados e caixas de estores), onde formam grandes colónias

rochas, fissuras e cavidades de árvores. 

 
Percentagens obtidas para as espécies gravadas em Sobreiral

As áreas ripícolas são um habitat importante para algumas espécies de morcegos, como por exemplo

, que raramente utiliza outro tipo de habitat uma vez que se

insectos à superfície da água ou até 1 metro acima desta (Rydell et al., 1994), caçando

(Swift & Racey, 1983). De facto este tipo de habitat, com 

e estrato arbóreo bem desenvolvida em ambas as margens (Vaughan, 1997), são bastante propícios 

da presença desta espécie (Myotis daubentonii

apenas foi possível pela identificação de um abrigo (n=≥ 4) prospectado através do endoscópio

) na parcela n.º16. Embora o estado de maturação da vegetação ripícola nestas parcelas seja 

transversal ao longo das linhas de água é muito reduzido, limitando

exclusivamente ao leito de cheia de cada uma das ribeiras, esta limitação associada ao co

destas linhas de água (que secam no período de estio), poderá condicionar a ocorrência do 

De facto, os registos acústicos realizados neste tipo de habitat (n=131) não permitiram a 

spécie típica de linhas de água. No entanto, foi possível confirmar que este 
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um ecossistema propício para as espécies 

Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus kuhlii, 

6), e em particular para 

Figura 5). Embora estas 

determinadas estruturas dos 

grandes colónias, utilizam 

Sobreiral. 

, como por exemplo para o 

uma vez que se especializou em caçar 

., 1994), caçando predominantemente 

 cursos de água límpida 

e estrato arbóreo bem desenvolvida em ambas as margens (Vaughan, 1997), são bastante propícios 

Myotis daubentonii) neste tipo de habitat 

) prospectado através do endoscópio 

o estado de maturação da vegetação ripícola nestas parcelas seja 

transversal ao longo das linhas de água é muito reduzido, limitando-se 

exclusivamente ao leito de cheia de cada uma das ribeiras, esta limitação associada ao comportamento 

condicionar a ocorrência do 

De facto, os registos acústicos realizados neste tipo de habitat (n=131) não permitiram a 

foi possível confirmar que este 
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tipo de habitat permite abrigar Pipistrellus pipistrellus

e ainda dois géneros, Eptesicus e Plecotus 

corresponderam ao género Pipistrellus

endoscópio foi possível confirmar a presença de 

Nyctalus leisleri (Tabela 7). 

 

Figura 6 - Percentage

 

Muitas espécies de morcegos (arborícolas ou fissurícolas) utilizam a casca das árvores para se refugiarem e 

reproduzirem. Estudos recentes realizados na Galiza (

seguimento de fêmeas lactantes em povoamentos 

auritus e Barbastella barbastellus utiliza

local de criação. Apesar dos dados obtidos 

destas espécies no eucaliptal, o número de passagens gravadas (n=66) e 

contabilizados (n=28) revela a importância deste

pipistrellus, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus pygmaeu

espécie Pipistrellus kuhlii, esta foi identificada em 
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Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus pygmaeus, Hypsugo savii 

Plecotus (Tabela 6), sendo que, cerca de 80% da

Pipistrellus (Figura 6). De referir ainda, que através da prospecção com 

a presença de mais duas espécies neste habitat, 

 
Percentagens obtidas para as espécies gravadas em áreas ripícolas.

spécies de morcegos (arborícolas ou fissurícolas) utilizam a casca das árvores para se refugiarem e 

studos recentes realizados na Galiza (Roberto Hermida, Com. Pess.

lactantes em povoamentos florestais demonstraram que espécies como o 

utilizam os tubos da casca morta de eucalipto (Eucaliptus globulus

dados obtidos durante este trabalho não permitirem

eucaliptal, o número de passagens gravadas (n=66) e o número de

revela a importância deste nicho ecológico para outras espécies

Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus pygmaeus, Hypsugo savii, e Eptesicus sp

esta foi identificada em 60% das passagens gravadas (Figura 
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pygmaeus, Hypsugo savii 

80% das passagens gravadas 

De referir ainda, que através da prospecção com 

mais duas espécies neste habitat, Myotis duabentonii e 

áreas ripícolas. 

spécies de morcegos (arborícolas ou fissurícolas) utilizam a casca das árvores para se refugiarem e 

Roberto Hermida, Com. Pess.) através de rádio-

m que espécies como o Plecotus 

Eucaliptus globulus) como 

irem confirmar a ocorrência 

o número de indivíduos 

espécies, como para Pipistrellus 

Eptesicus sp (Tabela 6). No caso da 

Figura 7). 
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Figura 7 - Percentage

 

A utilização de abrigos em ambiente florestal (buracos ou fendas em árvores ripícolas) pela grande maioria 

das espécies identificadas em parcelas de bosque é sazonal, visto que 

preferem hibernar em edifícios, fendas de paredes, sótãos, telhados fendas de rochas, grutas, minas, túneis 

e pontes de pedra (Warren et al., 1997)

A selecção das árvores refúgio é condicionada pela sua posição na mancha florest

situadas perto de corpos de água ou na bordadura de manchas florestais são preferencialmente 

seleccionados (Sedgeley & O’Donnell, 1999; Boonman, 2000

o número de morcegos que alberga, 

da Europa muitas espécies de morcegos

1998; Pierson, 1998), por insectos (

normalmente com mais de 100 anos (

realizados na localização exacta dos abrigos de quirópteros em ambiente florestal, através de prospecção 

com recursos ao endoscópio, foram apenas l

momento da inspecção (Tabela 7). C

amostragem, comprovando a existência de abrigos

(Tabela 6). 
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Percentagens obtidas para as espécies gravadas no Eucalipt

A utilização de abrigos em ambiente florestal (buracos ou fendas em árvores ripícolas) pela grande maioria 

das espécies identificadas em parcelas de bosque é sazonal, visto que normalmente estas espécies 

em edifícios, fendas de paredes, sótãos, telhados fendas de rochas, grutas, minas, túneis 

., 1997). 

A selecção das árvores refúgio é condicionada pela sua posição na mancha florest

situadas perto de corpos de água ou na bordadura de manchas florestais são preferencialmente 

Sedgeley & O’Donnell, 1999; Boonman, 2000). A forma, tamanho e tipo de refúgio determina 

o número de morcegos que alberga, a sua estrutura social e o microclima do refúgio (

de morcegos utilizam os buracos criados por piciformes

insectos (Boonman, 2000) ou decorrentes do envelhecimento da

mais de 100 anos (Mackowski, 1984; Mawson & Long, 1994). Não obstante os esforços 

realizados na localização exacta dos abrigos de quirópteros em ambiente florestal, através de prospecção 

com recursos ao endoscópio, foram apenas localizados 4 abrigos, 2 recentemente utilizados e 2 

Contudo a emergência de morcegos foi verificada em todos os pontos de 

amostragem, comprovando a existência de abrigos num raio de 50m a partir do ponto de 
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Eucaliptal. 

A utilização de abrigos em ambiente florestal (buracos ou fendas em árvores ripícolas) pela grande maioria 

normalmente estas espécies 

em edifícios, fendas de paredes, sótãos, telhados fendas de rochas, grutas, minas, túneis 

A selecção das árvores refúgio é condicionada pela sua posição na mancha florestal, onde as árvores 

situadas perto de corpos de água ou na bordadura de manchas florestais são preferencialmente 

A forma, tamanho e tipo de refúgio determina 

estrutura social e o microclima do refúgio (Kunz, 1982). No Norte 

piciformes (Kalcounis & Brigham, 

ou decorrentes do envelhecimento das árvores, 

. Não obstante os esforços 

realizados na localização exacta dos abrigos de quirópteros em ambiente florestal, através de prospecção 

ocalizados 4 abrigos, 2 recentemente utilizados e 2 ocupados no 

a emergência de morcegos foi verificada em todos os pontos de 

do ponto de amostragem 
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Tabela 7 - Localização dos abrigos, quantificação e identificação das espécies de morcegos presentes.

Parcela 

Coordenadas 
(UTM WGS84) Altura 

(m)
XX YY 

N.º13 678006 4572413 1,8

N.º13 677975 4572357 3

N.º16 677408 4569196 2,8

N.º16 677424 4569129 2,2

 

O abrigo recentemente utilizado da parcela 13 continha à sua entrada guano fresco pertencente a uma 

espécie de tamanho médio, muito provavelmente do 

monitorizações acústicas realizadas nesta parcela e junto deste abrigo. 

época do ano (época de criação) abrigos sem indivíduos, mas recentemente utilizados, pode ser considerado 

como normal para espécies que criam em árvores

que trocam frequentemente de abrigo, possivelmente devido às condi

especial a orientação do vento (Com. Pess. Roberto

A redução de abrigos arbóreos disponíveis pode limitar a distribuição das espécies de quirópteros

a sua abundância e taxa de reprodução (

comum em quirópteros (Lewis, 1995; 

biológicas (Kerth et al., 2001; Ruczyn´ski

de longo prazo é crucial para o conhecimento dos potenciais abrigos existentes, permiti

protocolo de amostragem e dos respectivos procedimentos padronizados de recolha dos dados, quantificar 

os efeitos produzidos pela implementação das medidas de compensação do Aproveitamento Hidroeléctrico 

do Baixo Sabor (AHBS) nas comunidades de quirópteros da 

Tabela 8 - Densidades potenciais estimadas e número de indivíduos possivelmente afectados nas 

Tipologia 
Densidade estimada
Morcegos/hectares

Sobreiral 16,3 

Eucaliptal 20,4 

Ripícola 52,0 

TOTAL  = 29,5 

O cálculo da densidade em cada habitat florestal (Sobreiral, eucaliptal e ripícola) foi baseado nas conta

visuais efectuadas em cada ponto de amostragem, 

dominante respectivo. A maior parte dos
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Localização dos abrigos, quantificação e identificação das espécies de morcegos presentes.

Altura 
(m) Espécie arbórea Número de indivíduos

1,8 Juglans regia ≥ 2 

 Fraxinus angustifolia Sinais recentes de utilização

2,8 Fraxinus angustifolia Sinais recentes de utilização

2,2 Alnus glutinosa ≥ 4 

O abrigo recentemente utilizado da parcela 13 continha à sua entrada guano fresco pertencente a uma 

espécie de tamanho médio, muito provavelmente do género Plecotus, espécie identificada no decurso das 

monitorizações acústicas realizadas nesta parcela e junto deste abrigo. O facto de serem encontrados nesta 

época do ano (época de criação) abrigos sem indivíduos, mas recentemente utilizados, pode ser considerado 

omo normal para espécies que criam em árvores,como o Plecotus auritus ou o Myotis bechsteinii, 

que trocam frequentemente de abrigo, possivelmente devido às condições climatéricas

o do vento (Com. Pess. Roberto Hermida).  

A redução de abrigos arbóreos disponíveis pode limitar a distribuição das espécies de quirópteros

taxa de reprodução (Brigham e Fenton, 1986). Não obstante a troca de abrigos 

comum em quirópteros (Lewis, 1995; Kunz & Lumsden, 2003), influenciada por 

., 2001; Ruczyn´ski & Bogdanowicz, 2008), a realização de estudos de monitorização 

é crucial para o conhecimento dos potenciais abrigos existentes, permiti

protocolo de amostragem e dos respectivos procedimentos padronizados de recolha dos dados, quantificar 

os efeitos produzidos pela implementação das medidas de compensação do Aproveitamento Hidroeléctrico 

dades de quirópteros da sua área envolvente. 

Densidades potenciais estimadas e número de indivíduos possivelmente afectados nas 
manchas florestais. 

Densidade estimada 
Morcegos/hectares 

Área de afectação  
(hectares) 

Número indivíduos 
potencialmente afectados

15,2 

17,7 

13,6 

 46,6 1322

O cálculo da densidade em cada habitat florestal (Sobreiral, eucaliptal e ripícola) foi baseado nas conta

efectuadas em cada ponto de amostragem, assumido como representativo d

A maior parte dos estudos desenvolvidos com o intuito de estimar
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Localização dos abrigos, quantificação e identificação das espécies de morcegos presentes. 

Número de indivíduos Espécie 

N. leisleri 

Sinais recentes de utilização - 

Sinais recentes de utilização - 

M. daubentonii 

O abrigo recentemente utilizado da parcela 13 continha à sua entrada guano fresco pertencente a uma 

identificada no decurso das 

O facto de serem encontrados nesta 

época do ano (época de criação) abrigos sem indivíduos, mas recentemente utilizados, pode ser considerado 

Myotis bechsteinii, espécies 

ções climatéricas prevalecentes, em 

A redução de abrigos arbóreos disponíveis pode limitar a distribuição das espécies de quirópteros, reduzindo 

ão obstante a troca de abrigos ser 

 condições ambientais e 

estudos de monitorização 

é crucial para o conhecimento dos potenciais abrigos existentes, permitindo, através do seu 

protocolo de amostragem e dos respectivos procedimentos padronizados de recolha dos dados, quantificar 

os efeitos produzidos pela implementação das medidas de compensação do Aproveitamento Hidroeléctrico 

Densidades potenciais estimadas e número de indivíduos possivelmente afectados nas 

Número indivíduos  
potencialmente afectados 

248 

362 

712 

1322 

O cálculo da densidade em cada habitat florestal (Sobreiral, eucaliptal e ripícola) foi baseado nas contagens 

assumido como representativo do tipo de habitat 

com o intuito de estimar densidades 
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populacionais, baseia-se em extrapolações com base na distribuição das espécies e na área de habitat 

potencial disponível (Harris et al., 1995), ou no cálculo de densidades obtidas através da captura-recaptura 

dos indivíduos (Vonhof & Fenton, 2004). De facto, os estudos da densidade de morcegos em ambientes 

florestais através da contagem visual directa são escassos ou mesmo nulos, contudo o exercício realizado no 

âmbito deste trabalho permitiu estimar densidades potenciais através destas contagens (contactos visuais) 

realizadas no decurso da detecção acústica, permitindo estimar o número total de indivíduos potencialmente 

afectados pelo enchimento do AHBS. Pela observação da Tabela 8 podemos verificar que as densidades 

estimadas nos diferentes habitats variam entre 16,3 e 52,0 morcegos/hectare, face a estas densidades o 

número médio de indivíduos potencialmente afectados pelo corte das manchas florestais a serem submersas 

é na ordem dos 1322 indivíduos. Este tipo de estimativas tiveram como premissa a representatividade do 

ponto de amostragem, e da área delimitada pelo raio de 50m em torno do mesmo, em termos da 

capacidade/características para abrigar morcegos, assumida como homogénea para a restante área da 

mancha correspondente. Este foi o critério principal a ter em conta na delimitação das manchas de cada 

tipologia de habitat com elevado potencial para abrigar morcegos. Estas estimativas poderão ser 

consideradas como valores indicativos ou de referência, embora de âmbito restrito, dado tratarem-se de 

estimativas baseadas apenas numa contagem e apenas numa época do ciclo de vida dos quirópteros. 
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4.3. ESCARPAS COM POTENCIAL PARA ESPÉCIES FISSURÍCOLAS 

Os trabalhos de campo relativos à detecção acústica e contagem visual de indivíduos emergentes das 

escarpas (Foto 8 e Foto 9) definidas com elevado potencial para abrigarem quirópteros permitiram obter 152 

faixas gravadas, resultando na identificação de 7 espécies identificadas, Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus 

pygmaeus Pipistrellus kuhlii, Hypsugo savii, Nyctalus leisleri, Tadarida teniotis e Nyctalus noctula ou Nyctalus 

lasiopterus, e de1 espécie pertencente ao género Eptesicus, distribuídas pelas 5 parcelas monitorizadas 

(Tabela 9). 

Tabela 9 - Resultados obtidos através da monitorização acústica e visual nas escarpas. 

Parcela 
Ocupação 

do solo Data 
Hora 
início 

Hora 
fim 

Nº de 
indivíduos 

Passagens 
gravadas 

Espécies  
identificadas 

Escarpa_1 Sobreiral 21-06-2011 21:06 21:26 6 2 Nyc 

Escarpa_2 Sobreiral 01-07-2011 21:28 21:48 8 30 P_pis; P_pyg; P_kuh; H_sav 

Escarpa_3 Sobreiral 01-07-2011 21:21 21:41 41 49 
P_pis; P_pyg; P_kuh; H_sav: N_lei_ 

T_ten: Ept 

Escarpa_4 Sobreiral 27-06-2011 21:26 21:46 8 47 
P_pis; P_kuh; H_sav: N_lei_ 

T_ten:N_lei/Ept 

Escarpa_5 Sobreiral 30-06-2011 21:41 22:01 8 24 
P_pis; P_pyg; P_kuh; H_sav: N_lei; 

Ept; N_moc/N_las 

TOTAL 71 152  

P_pis - Pipistrellus pipistrellus; P_kuh - Pipistrellus kuhlii; P_pyg - Pipistrellus pygmaeus; H_sav - Hypsugo savii; 
N_lei - Nyctalus leisleri; N_noc - Nyctalus noctula; N_las - Nyctalus lasiopterus; Nyc - Nyctalus sp; Ept - Eptesicus sp; 
T_ten - Tadarida teniotis. 

 

Os resultados obtidos apontam para que as escarpas com maior dimensão, principalmente as que 

apresentam maior altura, potenciam as condições favoráveis à presença de abrigos para quirópteros 

(Neubaum et al., 2006), como é o caso da escarpa 3. De facto, o número de indivíduos contabilizados na 

escarpa 3 (n=41) é claramente superior à média das restantes escarpas (n=7,5), e este tipo de situações tem 

sido referenciado em alguns estudos sobre Eptesicus fuscus, nomeadamente nas montanhas rochosas do 

Colorado nos EUA, onde a qualidade do microhabitat dos abrigos (fendas) está relacionada positivamente 

com a altura da escarpa (Neubaum et al., 2006). 

De salientar que, da totalidade dos indivíduos contabilizados (n=71) a emergirem das escarpas (Tabela 9), 

apenas uma parte será directamente afectada (inundação de abrigos), visto que somente 36,5% da área das 

escarpas monitorizadas serão inundadas. Não obstante a expressão destes impactes directos, os impactes 

indirectos provocados pela alteração do microclima produzido pelo enchimento do AHBS deverá também ser 

considerado na avaliação dos impactes cumulativos. 
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Os resultados obtidos na área de estudo demonstram que as zonas rupícolas proporcionam local de abrigo a 

espécies tipicamente fissurícolas (e. g. Pipistrellus sp, Eptesicus sp. e Tadarida teniotis). Este padrão de 

selecção de abrigo é amplamente citado para estas espécies (e.g. Rodrigues et al., 2011) e muito comum em 

espécies eminentemente fissurícolas como é o caso do Tadarida teniotis (Dietz et al., 2009). Relativamente à 

identificação acústica de Nyctalus noctula/Nyctalus lasiopterus, a probabilidade de ser um individuo da 

espécies N. noctula é muito provável, visto que não existem referências sobre os hábitos de N. lasiopterus se 

abrigar em fendas rochosas. Pelo contrário, as referências da utilização de escarpas por parte do N. noctula 

é comummente referenciada na Europa, nomeadamente em fendas rochosas (Cei’uch et al., 2006), 

principalmente os machos no período de verão (Dietz et al., 2009). 

Não obstante as indicações das identificações acústicas, convém ressalvar que não é de todo seguro que 

todas estas espécies identificadas se abriguem em fendas rochosas, visto que face à dificuldade de 

acessibilidade a estas zonas, a detecção acústica em alguns pontos de amostragem foi realizada a alguma 

distância (Figura 27, Figura 28, Figura 29, Figura 30 e Figura 31). Neste enquadramento, não é de 

descartar a possibilidade de terem sido gravados indivíduos em passagem de outros tipos de abrigos (e.g. 

árvores, edificações), como por exemplo o Nyctalus leisleri, para o qual não existem referências que 

descrevam a sua apetência por fendas rochosa como abrigo. 

Embora o número de indivíduos contabilizados a emergirem das escarpas (Tabela 9) seja claramente inferior 

aos observados em ambiente florestal (Tabela 6), os resultados obtidos no decurso deste trabalho sugerem 

que na área envolvente do AHBS, as escarpas representam um ecossistema propício para refúgio de 

espécies como o Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus pygmaeus, Hypsugo savii, Eptecisus 

sp. e Tadarida teniotis, que representaram mais de 76% das passagens gravadas (Figura 8). De facto estas 

  
Foto 8 - Aspecto da escapara da parcela 1  Foto 9 - Aspecto da escarpa da parcela 2. 
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fendas de paredes, sótãos, telhados e caixas de estores, 

os seus abrigos naturais, como fendas de rochas, fissuras e cavidades de árvores.

Percentagens obtidas para as espécies gravadas nas escarpas.
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4.4. MANCHAS PRIORITÁRIAS PARA COLOCAÇÃO DE CAIXAS-ABRIGO 

O artigo 6.º da Directiva «Habitats» (92/43/CEE) desempenha um papel crucial na gestão dos sítios que 

constituem a rede Natura 2000. As disposições do n.º 4 do artigo 6.º são aplicáveis quando os resultados da 

avaliação preliminar, nos termos do n.º 3 do mesmo artigo, são negativos ou incertos e caso os seus efeitos 

continuados originem a necessidade de medidas de conservação correctivas ou compensatórias, ou de 

medidas para evitar a deterioração dos habitats ou a perturbação das espécies. As medidas compensatórias 

num sentido estrito, independentes do projecto, destinam-se a compensar os efeitos, ao nível de habitat(s) ou 

espécie(s), negativamente imputáveis a um determinado projecto. Deste modo, as medidas compensatórias 

constituem medidas específicas de um projecto, complementares às práticas normais de medidas de 

minimização. Estas visam contrabalançar o impacto negativo de um projecto e assegurar uma compensação 

que corresponda precisamente aos efeitos negativos sofridos pela(s) espécie(s) ou pelo(s) habitat(s) em 

causa. As medidas compensatórias são o «último recurso» e apenas são utilizadas quando as medidas de 

minimização são ineficazes e se tomou a decisão de considerar, ainda assim, a inevitabilidade da 

implementação de um projecto com efeitos negativos sobre o sítio Natura 2000. Por conseguinte, com o 

objectivode se assegurar a coerência global da rede Natura 2000, as medidas compensatórias propostas 

para um projecto devem:  

• Abordar, em proporções comparáveis, os habitats e espécies negativamente afectados; 

• Incidir sobre a mesma região biogeográfica no mesmo Estado-Membro; 

• Assegurar funções comparáveis às que tinham. 

O resultado das medidas de compensação têm normalmente de estar operacionais no momento em que os 

danos são concretizados na área do AHBS, neste sentido são propostas 20 manchas prioritárias (Figura 9, 

Figura 10 e Figura 11) para a colocação de caixas-abrigo, de modo a compensar, em tempo útil, os efeitos 

negativos que a construção do AHBS provocará nos habitats que suportam abrigos importantes para os 

quirópteros. 

Tendo em conta que muitas espécies de quirópteros apresentam uma grande fidelidade à localização e ao 

tipo de refúgio, a falta de refúgios naturais (árvores) pode ser um factor limitante para a presença de 

morcegos num determinado território (Crampton & Barclay, 1998). A colocação de caixas-abrigo representa 

uma medida de conservação temporal, até que se consiga um grau de maturação dos bosques necessário 

para que se recupere a disponibilidade equiparada de novos abrigos naturais alternativos. As caixas-abrigo 

especialmente desenhadas para os quirópteros são utilizadas por várias espécies de morcegos florestais, 

nomeadamente, Pipistrellus pipistrellus, Plecotus auritus, Myotis daubentonii, Myotis escalerai, Myotis myotis, 

Myotis bechsteinii, Nyctalus noctula, Nyctalus leisleri, Eptesicus serotinus (Schober & Grimmberger, 1996; 

Juskaitis, 1999; Kerth et al., 2000), Myotis emarginatus, Pipistrellus khuli e Plecotus austriacus (com. Pess. 

Jesús Bnezal). 
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A remoção/destruição de abrigos pode ser umas das causas de declínio de algumas populações de 

morcegos e as caixas-abrigo podem promover abrigos alternativos em diversos tipos de habitat (Brittingham 

& Williams, 2000; Lourenço & Palmeirim, 2004). Assim a selecção das 20 manchas prioritárias (Tabela 10) 

para a colocação de caixas-abrigo teve como base a aplicação dos seguintes critérios e de acordo com a 

seguinte ordem de prioridade: 

• Manchas florestais parcialmente afectadas pelo enchimento do AHBS, onde serão destruídos abrigos; 

• Manchas de povoamentos jovens sem abrigo potencial nas imediações do NPA’s. 

Dentro destas manchas a localização para a colocação das caixas-abrigo deverá ter em consideração os 

seguintes critérios: 

• Exposição a Sul; 

• De difícil acesso a predadores; 

• Locais de fácil acesso para os morcegos sem ramos a obstruir ou dificultar a inspecção e entrada de 

morcegos; 

• Altura entre 4 e 5m; 

• Distância entre conjunto de caixas nunca superior a 40m. 

Tabela 10 - Caracterização das parcelas onde deverão ser instaladas as caixas-abrigo. 

Parcela Área Distância ao 
NPA (m) 

Critério de 
selecção Espécie florestal dominante 

N.º 1 7,9 0 1 Sobreiro 
N.º 2 2,1 0 1 Sobreiro 
N.º 3 9,4 0 1 Sobreiro 
N.º 4 2,4 0 1 Sobreiro 
N.º 5 6,1 0 1 Sobreiro 
N.º 6 11,0 0 1 Sobreiro 
N.º 7 4,6 0 1 Sobreiro 
N.º 8 7,7 0 2 Zimbro 
N.º 9 9,6 0 2 Zimbro 

N.º 10 22,7 800 2 Pinheiro-bravo 
N.º 11 6,7 0 1 Eucalipto 
N.º 12 8,0 0 1 Eucalipto 
N.º 13 19,5 0 2 Cupressus/pinheiro bravo 
N.º 14 26,8 0 2 Cupressus/pinheiro bravo 
N.º 15 13,0 0 2 Cupressus/pinheiro bravo 
N.º 16 17,8 0 2 Sobreiro 
N.º 17 7,2 0 2 Pinheiro-bravo 
N.º 18 7,1 0 2 Zimbro 
N.º 19 1,2 0 1 Freixo/Amieiro 
N.º 20 6,2 250 2 Zimbro 

Legenda: 1 - Parcelas parcialmente afectadas pelo AHBS; 2 - Parcelas de povoamentos jovens sem 
abrigos potenciais. 

A utilização de caixas-abrigo para quirópteros contribui positivamente para o incremento expedito da 

disponibilidade de refúgios em bosques sem cavidades naturais e de refúgios com diferentes condições 

microclimáticas (através dos diferentes tipos de caixas-abrigo, orientações e suporte), permitindo que as 
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espécies possam utilizar diferentes caixas-abrigo em função do seu ciclo de vida. A pressão predatória (visto 

que os orifícios de entrada nas caixa-abrigos são de dimensão adequada apenas para morcegos) e a 

competição inter e intraespecífica são minimizadas pela colocação deste tipo de estruturas. Adicionalmente, 

este tipo de abrigos artificiais permite uma fácil monitorização ao longo do tempo, assim como uma correcta 

identificação de espécies crípticas, difíceis de identificar através de outros métodos (e.g. identificação 

acústica). 

Contrariamente aos valores obtidos com a implementação de caixas-ninho para aves, a taxa de ocupação de 

morcegos nas caixas-abrigo é, apesar de tudo, relativamente baixa (Benzal, 1991), dependendo de vários 

factores (forma, dimensão, suporte, localização, disponibilidade de refúgios alternativos, temperatura interna, 

etc.), que não são garantidos na maioria das situações. A taxa de ocupação das caixas-abrigo específicas 

para morcegos aumentará se estas estiverem localizadas em grupos (mínimo de 4), situadas entre 4 e 5m do 

solo, orientadas de maneira a receberem o maior período de insolação possível e instaladas em 

habitat/locais preferenciais das espécies em causa (Tabela 11). De acordo com os resultados obtidos, 

deverão ser dirigidas especialmente para as espécies dos géneros Pipistrellus sp. e Eptesicus sp., que 

poderão ser significativamente mais afectados pela destruição dos abrigos florestais e submersão de 

escarpas. 

Tabela 11 - Importância do tipo de habitat para as espécies que serão mais afectadas e a ter em consideração  

durante o instalação das caixas-abrigo (Adaptado de Entwistle et al., 2001). 

Espécie Nome comum BF VR FCt EAL FM FE AI FCn 

Pipistrellus pipistrellus Morcego-anão ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 

Pipistrellus kuhli Morcego de Kuhl ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 

Pipistrellus pygmaeus Morcego-pigmeu ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 

Eptesicus sp. Morcego-hortelão-escuro ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 

Legenda: ▲ - elevada; ▲ - Ocasional. BF - Bordadura de florestas; VR - Vegetação ripícola; FCt - Florestas 
contínuas; EAL - Estruturas arbóreas lineares; FM - Florestas mista; FE - Floresta esparsa; AI - Árvores isoladas; 
FCn - Floresta de coníferas. 
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Figura 9 - Localização das manchas prioritárias para colocação das caixas-abrigo (zona Norte do AHBS). 
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Figura 10 - Localização das manchas prioritárias para colocação das caixas-abrigo (zona Centro do AHBS)..  
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Figura 11 - Localização das manchas prioritárias para colocação das caixas-abrigo (zona Sul do AHBS). 
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5. CONCLUSÕES 

A realização do presente trabalho permitiu recolher informação visando o mapeamento e identificação de 

zonas de bosques e escarpas com potencial para albergar espécies arborícolas e/ou fissurícolas na zona a 

inundar e na proximidade da cota máxima da barragem, assim como a identificação de 20 (vinte) manchas 

onde será prioritário colocar caixas-abrigo. 

Os resultados obtidos permitiram identificar e confirmar 15 (quinze ) parcelas florestais que abrigam espécies 

de quirópteros florestais (arborícolas e/ou fissurícolas). Do conjunto das parcelas, a área a inundar e/ou 

directamente afectada pela implementação do AHBS será de 46,6ha. Relativamente às zonas escarpadas do 

AHBS, foi possível identificar e confirmar 5 (cinco) escarpas que abrigam espécies de morcegos fissurícolas, 

sendo que a área directamente afectada pelo enchimento do AHBS será de 4,1ha. 

Os dois principais impactes previsíveis que os morcegos sofrerão a curto prazo (fase de desmatação e 

enchimento), serão decorrentes do corte de espécies arbóreas que proporcionam abrigos para quirópteros 

(arborícolas ou fissurícolas) e a submersão de escarpas com potencial para abrigos de espécies fissurícolas. 

Face aos resultados obtidos, a magnitude dos impactes esperados serão mais significativos para as espécies 

fissurícolas e arborícolas que se abrigam em árvores. De facto, o cálculo das densidades potenciais permitiu 

estimar uma área florestal a inundar que representa habitat de abrigo para uma comunidade de cerca de 

1322 morcegos. Para este número de indivíduos, e em função das passagens gravadas, contribuem 88,2% 

de indivíduos do género Pipistrellus e 8% do género Eptesicus, sendo que as restantes percentagens estão 

distribuídas pelas espécies Hypsugo savii, Nyctalus leisleri e Plecotus sp., com 1,9, 1,3 e 0,3%, 

respectivamente. Embora o número de manchas florestais maduras existentes na área de regolfo do AHBS 

não seja muito elevado, o número de árvores isoladas, em especial sobreiros, é considerável. As suas 

características são compatíveis com potenciais abrigos adicionais, pelo que o número total de indivíduos 

estará subestimada.  

A exclusão dos morcegos abrigados em árvores antes do seu corte é tecnicamente impossível, pelo que o 

calendário de desmatação deverá ser ajustado, quando se tratam de manchas florestais identificadas com 

potencial para as espécies arborícolas e fissurícolas, de modo a que estas manchas sejam intervencionadas 

apenas em Março, Abril, Setembro e Outubro. Por conseguinte, a desmatação destas manchas deverá ser 

proibida entre Maio e Agosto, por constituir o período de criação, e entre Novembro e Fevereiro, por 

representar o período de hibernação da maior parte dos quirópteros que ocorrem na área afectada. A 

desmatação destas manchas deverá ser acompanhada por um especialista devidamente credenciado pelo 

Instituto da Conservação da Natureza e Biodiversidade (ICNB) para o manuseamento de quirópteros e 

instruído no procedimento a adoptar no caso de se detectarem morcegos feridos ou debilitados resultantes 

das acções de desmatação. 
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Globalmente, é de destacar a elevada diversidade relativa de espécies/complexo de espécies registada, com 

uma riqueza específica nas escarpas (7 espécies e 1 género Tabela 9 similar à verificada em habitat florestal 

(6 espécie e 2 géneros Tabela 6), embora com a ocorrência exclusiva de Myotis daubentonii e Plecotus sp em 

ambiente florestal, e Tadarida teniotis e Nyctalus noctula/Nyctalus lasiopterus nas escarpas. Estes resultados 

estão de acordo com o espectável dado que, de acordo com a biologia de cada uma das espécies referidas, 

o tipo de habitats associados a abrigos  propícios para morcegos arborícolas e/ou fissurícolas é determinante 

para as espécies mais especializadas.  

A desmatação além de provocar impactes directos (destruição de abrigos) poderá provocar um decréscimo 

na quantidade de insectos, alterando as condições de base para suportar os hábitos alimentares e requisitos 

de territórios de caça para os morcegos que ocorrem na área a afectar. A maioria das colónias apresenta 

grande fidelidade aos abrigos e a sua substituição natural é lenta, este tipo de alteração súbita pode 

destabilizar o equilíbrio entre as espécies que compõem as comunidades presentes no AHBS e na sua 

envolvente próxima. Com o intuito de compensar os impactes inevitáveis, foram identificadas 20 (vinte) 

manchas prioritárias onde deverão ser colocadas no mínimo quatro (4) caixas-abrigo em cada mancha 

identificada, esta localização teve em conta as directrizes do ICNB (2010), que refere a necessidade de estas 

áreas serem relativamente próximas da cota máxima. A localização exacta da colocação das caixas-abrigo 

(que deverão ser do modelo proposto pelo ICNB, 2010) dentro de cada mancha, deverá ter em consideração 

os critérios propostos no presente relatório nomeadamente: 

• Exposição a Sul; 

• De difícil acesso a predadores; 

• Locais de fácil acesso para os morcegos sem ramos a obstruir ou dificultar a inspecção e entrada de 

morcegos; 

• Altura entre 4 e 5m; 

• Distância entre conjunto de caixas nunca superior a 40m. 

Relativamente aos estatutos de conservação, nenhuma das espécies identificadas no decurso deste trabalho 

apresenta estatuto de conservação de ameaça (CR; EN e VU). No entanto, dado que parte das espécies 

identificadas estão classificadas com o estatuto de informação insuficiente (DD) (Tabela 3), não significa a 

completa ausência de impactes negativos preocupantes, caso o estatuto destas espécies se venha a revelar, 

no futuro, desfavorável. Estudos genéticos recentes revelaram que algumas populações de Eptesicus 

serotinus do Sul da Península Ibérica pertencem de facto a uma espécie distinta, Eptesicus isabellinus, 

também presente em Portugal, e ainda não avaliada (NA) ao abrigo dos critérios do Livro Vermelho dos 

Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2005). 

Face à presença de inúmeras espécies e habitats de interesse comunitário, o Sítio Rio Sabor e Maçãs 

(PTCON0021) foi proposto para incluir na lista de Sítios que integram a Rede Natura 2000, o qual foi 

classificado como Sítio de Importância Comunitária (SIC) através da Decisão da Comissão Europeia 
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19/VII/2006, e incluído na lista de Sítios de Importância Comunitária da região biogeográfica mediterrânica. 

Todas as espécies identificadas no decurso deste trabalho estão incluídas no Anexo B-IV, espécies de 

interesse comunitário, exigindo uma protecção rigorosa (Tabela 3). De referir que a área do AHBS apresenta 

elevada diversidade de quirópteros a nível regional, de facto o vale do Sabor, por ser o vale de influência 

mediterrânico mais a Norte, poderá representar áreas importantes para a distribuição de espécies 

tipicamente mediterrânicas como é o exemplo do Eptesicus isabellinus (ocorrência provável) e do Pipistrellus 

kuhlii. 

Importa finalmente referir que, de acordo com Rodrigues et al. (2011), a metodologia utilizada no decurso 

deste trabalho permitiu confirmar a utilização de árvores como local de refúgio para Myotis daubentonii, 

Pipistrellus pipistrellus e Hypsugo savii, e muito provavelmente a utilização de escarpas por Nyctalus noctula 

como abrigo, representando dados inéditos para Portugal, mas já referenciados para outros países da 

Europa (Tabela 3). Estes novos dados são de extrema importância para o reconhecimento do estado 

ecológico actual das comunidades de morcegos em Portugal e na região norte em particular. 
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Parcela 2 

Tipologia: Florestal (sobreiral) Área (ha): 2,8 

Espécies arbóreas: Quercus suber Área inundada (ha): 0,7 

Espécies detectadas: P_pip; P_pip/P_pyg Indivíduos contabilizados: 25 

 
Figura 12 - Enquadramento da parcela 2. 

 

Observações: Neste ponto de amostragem foram gravadas quinze (15) faixas, que permitiram a 

identificação da espécie (1) Pipistrellus pipistrellus e a possibilidade da presença de Pipistrellus pygmaeus, 

ambas com estatuto de conservação pouco preocupante (LC). 
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Parcela 3 

Tipologia: Florestal (sobreiral) Área (ha): 4,8 

Espécies arbóreas: Quercus suber, Juniperus oxycedrus e Pinus 
pinaster 

Área inundada (ha): 1,8 

Espécies detectadas: P_pip; P_pyg e P_Kuh Indivíduos contabilizados: 4 

 
Figura 13 - Enquadramento da parcela n 3. 

 

Observações: Neste ponto de amostragem foram gravadas vinte e quatro (24) faixas, as quais permitiram 

identificar três (3) espécies, o Pipistrellus pipistrellus, o Pipistrellus pygmaeus e o Pipistrellus kuhlii, todas 

com estatuto de conservação pouco preocupante (LC). 
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Parcela 4 

Tipologia: Florestal (sobreiral) Área (ha): 0,8 

Espécies arbóreas: Quercus Suber Área inundada (ha): 0,8 

Espécies detectadas: P_pip; P_pyg e P_Kuh Indivíduos contabilizados: 14 

 
Figura 14 - Enquadramento da parcela 4. 

 

Observações: Neste ponto de amostragem foram gravadas vinte e seis (26) faixas, que permitiram a 

identificação de três (3) espécies, o Pipistrellus pipistrellus, o Pipistrellus pygmaeus e o Pipistrellus kuhlii, 

todas com estatuto de conservação pouco preocupante (LC). 
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Parcela 5 

Tipologia: Florestal (sobreiral) Área (ha): 6,0 

Espécies arbóreas: Quercus Suber, Juniperus oxycedrus e Fraxinus 
angustifolia 

Área inundada (ha): 1,2 

Espécies detectadas: P_pip; P_pyg e P_Kuh Indivíduos contabilizados: 34 

 
Figura 15 - Enquadramento da parcela 5. 

 

Observações: Neste ponto de amostragem foram gravadas vinte e três (23) faixas, as quais permitiram 

identificar três (3) espécies, o Pipistrellus pipistrellus, o Pipistrellus pygmaeus e o Pipistrellus kuhlii, todas 

com estatuto de conservação pouco preocupante (LC). 
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Parcela 6 

Tipologia: Florestal (sobreiral) Área (ha): 4,8 

Espécies arbóreas: Quercus Suber, Juniperus oxycedrus e Fraxinus 
angustifolia 

Área inundada (ha): 1,8 

Espécies detectadas: P_pip; P_Kuh e Ept. Indivíduos contabilizados: 12 

 
Figura 16 - Enquadramento da parcela 6. 

 

Observações: Neste ponto de amostragem foram gravadas seis (6) faixas, as quais permitiram identificar 

duas (2) espécies, o Pipistrellus pipistrellus e o Pipistrellus kuhlii, e um género (Eptesicus serotinus/ 

Eptesicus isabellinus) todos com estatuto de conservação pouco preocupante (LC), à excepção do E. 

isabellinus que face á sua recente descoberta ainda não foi avaliado (NA). 
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Parcela 7 

Tipologia: Florestal (sobreiral) Área (ha): 3,4 

Espécies arbóreas: Quercus Suber Área inundada (ha): 2,0 

Espécies detectadas: P_pip; P_Kuh; H_sav e N_lei. Indivíduos contabilizados: 15 

 
Figura 17 - Enquadramento da parcela 7. 

 

Observações: Neste ponto de amostragem foram gravadas oito (8) faixas, as quais permitiram identificar 

quatro (4) espécies, Pipistrellus pipistrellus e Pipistrellus kuhlii com estatuto de conservação pouco 

preocupante (LC) e Hypsugo savii e Nyctalus leisleri classificadas com informação insuficiente (DD). 
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Parcela 8 

Tipologia: Florestal (sobreiral) Área (ha): 4,0 

Espécies arbóreas: Quercus Suber, Olea europaea Área inundada (ha): 3,6 

Espécies detectadas: P_pip; P_pig e P_Kuh. Indivíduos contabilizados: 6 

 
Figura 18 - Enquadramento da parcela 8. 

 

Observações: Neste ponto de amostragem foram gravadas dezassete (17) faixas, que permitiram a 

identificação de três (3) espécies, Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus pygmaeus e Pipistrellus kuhlii, todas 

com estatuto de conservação pouco preocupante (LC). 
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Parcela 10 

Tipologia: Florestal (ripícola) Área (ha): 2,5 

Espécies arbóreas: Quercus suber, Juniperus oxycedrus e Fraxinus 
angustifolia 

Área inundada (ha): 1,0 

Espécies detectadas: P_pip; P_pig; P_Kuh e Ept. Indivíduos contabilizados: 22 

 
Figura 19 - Enquadramento da parcela 10. 

 

Observações: Neste ponto de amostragem foram gravadas trinta e três (33) faixas, que permitiram a 

identificação de três (3) espécies, Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus pygmaeus e Pipistrellus kuhlii, e uma 

espécie pertencente ao género Eptesicus, Eptesicus serotinus/Eptesicus isabellinus, todos com estatuto de 

conservação pouco preocupante (LC), à excepção do E. isabellinus que ainda não foi avaliado no âmbito do 

Livro Vermelho de Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2005). 
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Parcela 13 

Tipologia: Florestal (ripícola) Área (ha): 3,6 

Espécies arbóreas: Fraxinus angustifolia, Populus alba e Celtis 
australis 

Área inundada (ha): 3,6 

Espécies detectadas: P_pip; P_pig; P_Kuh; N_lei e Ple. Indivíduos contabilizados: 8 

 
Figura 20 - Enquadramento da parcela 13. 

 

Observações: Neste ponto de amostragem foram gravadas dezasseis (16) faixas, as quais permitiram 

identificar quatro (4) espécies, Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus pygmaeus, Pipistrellus kuhlii e Nyctalus 

leisleri, e uma espécie pertencente ao género Plecotus, Plecotus austriacus/Plecotus auritus. À excepção do 

Plecotus auritus e Nyctalus leisleri que se encontram classificadas com o estatuto informação insuficiente 

(DD), as restantes espécies identificadas apresentam o estatuto de conservação pouco preocupante (LC). 
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Parcela 14 

Tipologia: Florestal (eucaliptal) Área (ha): 8,7 

Espécies arbóreas: Eucaliptus globulus Área inundada (ha): 5,5 

Espécies detectadas: P_pip; P_pig; P_Kuh e Ept. Indivíduos contabilizados: 21 

 
Figura 21 - Enquadramento da parcela 14. 

 

Observações: Neste ponto de amostragem foram gravadas cinquenta e uma (51) faixas, que permitiram 

identificar três (3) espécies, Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus pygmaeu e Pipistrellus kuhlii, e uma espécie 

pertencente ao género Eptesicus, Eptesicus serotinus/Eptesicus isabellinus. Com excepção da espécie 

Eptesicus isabellinus, que devido a sua recente descoberta em Portugal ainda não foi avaliada (NA), as 

restantes espécies identificadas apresentam o estatuto de conservação pouco preocupante (LC). 
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Parcela 15 

Tipologia: Florestal (eucaliptal) Área (ha): 15,7 

Espécies arbóreas: Eucaliptus globulus Área inundada (ha): 12,2 

Espécies detectadas: P_pip; P_Kuh; H_sav e Ept. Indivíduos contabilizados: 7 

 
Figura 22 - Enquadramento da parcela 15. 

 

Observações: Neste ponto de amostragem foram gravadas quinze (15) faixas, as quais permitiram 

identificar três (3) espécies, Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus kuhlii e Hypsugo savii, e uma espécie 

pertencente ao género Eptesicus, Eptesicus serotinus/Eptesicus isabellinus). À excepção da espécie 

Eptesicus isabellinus, que devido a sua recente descoberta em Portugal ainda não foi avaliada (NA), e do 

Hypsugo savii, classificada como informação insuficiente (DD), as restantes espécies identificadas 

apresentam o estatuto de conservação pouco preocupante (LC). 
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Parcela 16 

Tipologia: Florestal (ripícola) Área (ha): 3,7 

Espécies arbóreas: Fraxinus angustifolia, Celtis australis, Alnus 
glutinosa e Salix alba 

Área inundada (ha): 3,7 

Espécies detectadas: P_pyg; P_pip/P_Kuh e M_dau. Indivíduos contabilizados: 14 

 
Figura 23 - Enquadramento da parcela 16. 

 

Observações: Neste ponto de amostragem foram gravadas vinte e uma (21) faixas, as quais permitiram 

identificar uma (1) espécie Pipistrellus pygmaeus, e possivelmente mais uma (1) ou duas (2) espécies, 

Pipistrellus pipistrellus/Pipistrellus kuhlii. É importante referir que foi ainda possível identificar através da 

prospecção com o endoscópio a espécie (1) Myotis daubentonii. Todas espécies identificadas nesta parcela 

estão classificadas como pouco preocupantes (LC). 



 

AHBS Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento 
Hidroeléctrico do Baixo Sabor  

RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DE ABRIGOS 
DE QUIRÓPTEROS ARBORÍCOLAS E FISSURÍCOLAS 

CAMPANHA DE JUNHO/JULHO DE 2011 

AHBS/RMAQAF.01.00 

 

 AHBS COPYRIGHT – Todos os direitos reservados Pág. AII.13 
O PRESENTE DOCUMENTO ENCONTRA-SE ACTUALIZADO NA REDE DO ACE. APÓS IMPRESSÃO NÃO SE GARANTE A SUA ACTUALIZAÇÃO, EXCEPTO SE  

TIVER CARIMBO (VERDE) “CÓPIA CONTROLADA”  

 

Parcela 19 

Tipologia: Florestal (sobreiral) Área (ha): 3,9 

Espécies arbóreas: Juniperus oxycedrus, Quercus suber, Fraxinus 
angustifolia e Populus alba 

Área inundada (ha): 3,0 

Espécies detectadas: P_pip e P_Kuh Indivíduos contabilizados: 3 

 
Figura 24 - Enquadramento da parcela 19. 

 

Observações: Neste ponto de amostragem foram gravadas sete (7) faixas, que permitiram identificar duas 

(2) espécies, Pipistrellus pipistrellus e Pipistrellus kuhlii, ambas com estatuto de conservação pouco 

preocupante (LC). 
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Parcela 21 

Tipologia: Florestal (ripícola) Área (ha): 4,8 

Espécies arbóreas: Fraxinus angustifolia, Celtis australis, Alnus 
glutinosa, Salix alba e Populus alba 

Área inundada (ha): 3,7 

Espécies detectadas: P_pip; P_pyg; P_Kuh e Ept. Indivíduos contabilizados: 11 

 
Figura 25 - Enquadramento da parcela 21. 

 

Observações: Neste ponto de amostragem foram gravadas dezanove (19) faixas, as quais permitiram a 

identificação de três (3) espécies, Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus pygmaeus e Pipistrellus kuhlii, e uma 

espécie do género Eptesicus, Eptesicus serotinus/Eptesicus isabellinus). Todas as espécies estão 

classificadas com o estatuto de conservação pouco preocupante (LC),com excepção de E. isabellinus, que 

não foi avaliada (NA) devido à recente descoberta em Portugal Continental. 
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Parcela 23 

Tipologia: Florestal (ripícola) Área (ha): 1,1 

Espécies arbóreas: Fraxinus angustifolia, Alnus glutinosa e Populus 
alba 

Área inundada (ha): 1,1 

Espécies detectadas: P_pip; P_pyg; P_Kuh; H_sav e Ept. Indivíduos contabilizados: 23 

 
Figura 26 - Enquadramento da parcela 23. 

 

Observações: Neste ponto de amostragem foram gravadas quarenta e duas (42) faixas, que permitiram a 

identificação de quatro (4) espécies, Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus pygmaeus, Pipistrellus kuhlii e 

Hypsugo savii, e uma espécie do género Eptesicus, Eptesicus serotinus/Eptesicus isabellinus. Todas as 

espécies encontram-se classificadas com o estatuto de conservação pouco preocupante (LC), com excepção 

das espécies E. isabellinus, que actualmente ainda não foi avaliada (NA) devido à sua recente descoberta, e 

H. savii, com informação insuficiente (DD). 
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Escarpa 1 

Tipologia: Escarpa/afloramento rochoso Área (ha): 0,1 

 Área inundada (ha): 0,02 

Espécies detectadas: Nyc. Indivíduos contabilizados: 6 

 
Figura 27 - Enquadramento da escarpa 1. 

 

Observações: Neste ponto de amostragem foram gravadas duas (2) faixas, permitindo a identificação de 

apenas uma (1) espécie pertencente ao género Nyctalus sp., todas as espécies deste género estão 

classificadas como informação insuficiente (DD). 
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Escarpa 2 

Tipologia: Escarpa/afloramento rochoso Área (ha): 0,9 

 Área inundada (ha): 0,03 

Espécies detectadas: P_pis; P_pyg; P_kuh; H_sav Indivíduos contabilizados: 8 

 
Figura 28 - Enquadramento da escarpa 2. 

 

Observações: Neste ponto de amostragem foram gravadas trinta (30) faixas, as quais permitiu a 

identificação de quatro (4) espécies, Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus pygmaeus, Pipistrellus kuhlii e 

Hypsugo savii. Todas as espécies encontram-se classificadas com o estatuto de conservação pouco 

preocupante (LC), com excepção do H. savii que apresenta a classificação de informação insuficiente (DD). 
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Escarpa 3 

Tipologia: Escarpa/afloramento rochoso Área (ha): 1,5 

 Área inundada (ha): 0,3 

Espécies detectadas: P_pis; P_pyg; P_kuh; H_sav: N_lei_ T_ten: Ept. Indivíduos contabilizados: 41 

 
Figura 29 - Enquadramento da escarpa 3. 

 

Observações: Neste ponto de amostragem foram gravadas quarenta e nove (49) faixas, que permitiram a 

identificação de seis (6) espécies, Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus pygmaeus, Pipistrellus kuhlii, Hypsugo 

savii, Nyctalus leisleri e Tadarida teniotis, e uma espécie do género Eptesicus, Eptesicus serotinus/Eptesicus 

isabellinus. Todas as espécie do género Pipistrellus apresentam o estatuto de conservação pouco 

preocupante (LC), a espécie E. isabellinus actualmente ainda não foi avaliada (NA) devido à recente 

descoberta em Portugal Continental, e as espécies H. savii, Nyctalus leisleri e Tadarida teniotis estão 

classificadas como informação insuficiente (DD). 
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Escarpa 4 

Tipologia: Escarpa/afloramento rochoso Área (ha): 0,7 

 Área inundada (ha): 0,7 

Espécies detectadas: P_pis; P_kuh; H_sav: N_lei_ T_ten:N_lei/Ept. Indivíduos contabilizados: 8 

 
Figura 30 - Enquadramento da escarpa 4. 

 

Observações: Neste ponto de amostragem foram gravadas quarenta e sete (47) faixas, que permitiram a 

identificação de cinco (5) espécies Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus kuhlii, Hypsugo savii, Nyctalus leisleri e 

Tadarida teniotis, e a possibilidade de identificação de mais uma espécie incluída no género Eptesicus, 

Eptesicus serotinus/Eptesicus isabellinus. Todas as espécie do género Pipistrellus apresentam o estatuto de 

conservação pouco preocupante (LC), a espécie E. isabellinus não foi avaliado (NA) e H. savii, Nyctalus 

leisleri e Tadarida teniotis estão classificadas como informação insuficiente (DD). 
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Escarpa 5 

Tipologia: Escarpa/afloramento rochoso Área (ha): 1 

 Área inundada (ha): 1 

Espécies detectadas: P_pis; P_pyg; P_kuh; H_sav: N_lei; Ept; 
N_moc/N_las. 

Indivíduos contabilizados: 23 

 
Figura 31 - Enquadramento da escarpa 5. 

 

Observações: Neste ponto de amostragem foram gravadas quarenta e nove (49) faixas, as quais permitiram 

a identificação de seis (6) espécies, Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus pygmaeus, Pipistrellus kuhlii, Hypsugo 

savii, Nyctalus leisleri e Nyctalus noctula ou Nyctalus lasiopterus, e uma espécie pertencente ao género 

Eptesicus serotinus/Eptesicus isabellinus. Todas as espécie do género Pipistrellus apresentam o estatuto de 

conservação pouco preocupante (LC), E. isabellinus ainda não foi avaliada (NA), e H. savii e a espécie do 

género Nyctalus estão classificados como informação insuficiente (DD). 
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ANEXO III - TABELAS DOS PONTOS DE AMOSTRAGEM DE 

DETECÇÃO ACUSTICA E CONTAGEM VISUAL
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Tabela 12 - Pontos de amostragem acústica e contagem visual de quirópteros (Coordenada UTM WGS84). 

Ponto de amostragem Tipo de Amostragem 
Coordenadas UTM 

XX YY 

F
lo

re
st

as
 

Par_2 Pontos de Escuta 685705 4586929 

Par_3 Pontos de Escuta 684115 4586055 

Par_4 Pontos de Escuta 683617 4585287 

Par_5 Pontos de Escuta 682389 4580667 

Par_6 Pontos de Escuta 682482 4579336 

Par_7 Pontos de Escuta 681201 4576328 

Par_8 Pontos de Escuta 681147 4575725 

Par_10 Pontos de Escuta 679303 4575473 

Par_13 Pontos de Escuta 677984 4572336 

Par_14 Pontos de Escuta 677587 4571019 

Par_15 Pontos de Escuta 677857 4570012 

Par_16 Pontos de Escuta 677398 4569210 

Par_19 Ponto de Escuta 674433 4574503 

Par_21 Pontos de Escuta 671607 4566586 

Par_23 Pontos de Escuta 669255 4567302 

E
sc

ar
p

as
 

Esc_1 Pontos de Escuta 683489 4586468 

Esc_2 Pontos de Escuta 673808 4566763 

Esc_3 Pontos de Escuta 673902 4567037 

Esc_4 Pontos de Escuta 679048 4574476 

Esc_5 Pontos de Escuta 677192 4569268 

 


