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1 - Universidade Federal Rural da Amazônia, Departamento de Biologia Animal, Rua A Quadra Especial, CEP 68515 - 000,
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INTRODUÇÃO

Nos neotrópicos, os pequenos mamı́feros não - voadores
(roedores e marsupiais) constituem o grupo ecológico mais
diverso entre os mamı́feros (Reis et al., 2006). Algumas
espécies podem ser indicadores apropriados de alterações
de qualidade do habitat e de degradação ambiental, pois
são afetadas pela fragmentação e por outras alterações
antrópicas, além de influenciarem a dinâmica florestal (Bon-
vicino et al., 002, Pardini, 2004).

Apesar da grande dimensão da Amazônia, da riqueza de
espécies e da diversidade de habitats, as lacunas no conhec-
imento cient́ıfico sobre a fauna de mamı́feros amazônicos
ainda são enormes. Para os cinco milhões de km 2 da
Amazônia no Brasil, Voss e Emmons (1996) encontraram
apenas dois śıtios que haviam sido objeto de levantamen-
tos relativamente completos da mastofauna. Nos últimos
anos, muitos relatórios contemplando levantamentos foram
produzidos para atender a legislação ambiental. Entre-
tanto, poucos documentos foram publicados na bibliografia
cient́ıfica, dificultando o acesso à informação.

Na Região Neotropical, as ordens Rodentia e Didelphimor-
phia são numericamente as de maior representatividade en-
tre os pequenos mamı́feros não - voadores (Hayward &
Philipson, 1979). A Ordem Rodentia é a mais numerosa da
Classe Mammalia, com uma longa história evolutiva, uma
grande diversidade e com hábitos e estratégias tróficas vari-
adas, estando presente em todos os continentes, exceto na
Antártida (Eisenberg,1981; Eisenberg & Redford, 1999). A
Ordem Didelphimorphia está restrita às regiões Neotropical
e Australiana (Tyndale - Biscoe, 1979; Eisenberg & Red-
ford, 1999). Na América do Sul, esta ordem é composta por
uma única famı́lia, Didelphidae (Gray, 1821), com cerca de
70 espécies, todas de pequeno tamanho (Tyndale - Biscoe,
1979; Emmons & Feer,1990; Eisenberg & Redford, 1999). A
maior parte dos membros desta famı́lia é noturna e arbórea

(Reis et al., 006). A alimentação varia entre as espécies, ex-
istindo hábitos alimentares ońıvoros, fruǵıvoros, carńıvoros
e inset́ıvoros (Reis et al., 006).

Segundo Kelt (2000) comparando - se comunidades de pe-
quenos mamı́feros, pode - se notar que algumas espécies
são abundantes em determinados habitats e ausentes em
outros, fato que possivelmente está relacionado com as car-
acteŕısticas estruturais do ambiente, o que pode influenciar
na distribuição e abundância das espécies. Conseqüente-
mente, entender como as espécies de pequenos mamı́feros
estão usando determinadas paisagens é importante para que
se possam elaborar planos para sua conservação e manejo.

OBJETIVOS

Assim, objetivou - se conhecer a composição de espécies
e a diversidade de pequenos mamı́feros determinando
parâmetros ecológicos de riqueza, abundância e diversidade
em quatro áreas estudadas na Floresta Nacional de Carajás,
PA.

MATERIAL E MÉTODOS

As áreas compreendem quatro pontos distintos de
amostragem localizados no platô da Serra dos Carajás.
Estas áreas incluem duas feições diferentes do Bioma
amazônico com diferentes distancias da área mineradora,
a Floresta Ombrófila com vegetação arbustiva e a Savana
Metalófila (canga) que caracteriza como tipo de vegetação
que cresce sobre o afloramento rochoso de ferro. Estas áreas
são aqui denominadas Floresta 1, Canga 1 (áreas de cont-
role), Floresta 2 e Canga 2 (áreas mais próximas ao im-
pacto).

A amostragem dos pequenos mamı́feros foi realizada entre
os dias 1 e 26 de outubro de 2008. Para cada fitofisionomia
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foram abertos seis transectos paralelos distantes 0, 50, 100,
300, 600 e 1200 metros de distancia em relação ao impacto.
Em cada transecto foram colocadas 60 armadilhas de cap-
tura viva das marcas Sherman ou Tomahauk. Quando
os transectos não alcançaram 60 pontos, mais de uma ar-
madilha foi colocada em cada ponto. Em cada trilha, pelo
menos 10 das 60 armadilhas foram colocadas em árvores
entre 1 a 2 metros de altura. As iscas utilizadas nas ar-
madilhas foram bananas com paçoca e abacaxi.
Nas áreas de floresta, foram usadas também armadilhas de
interceptação e queda. A amostragem foi realizada com 180
baldes de 60 litros (90 baldes em cada área), enterrados no
solo a intervalo de dez metros e ligados por uma cerca de
lona plástica com um metro de altura. Durante dez noites
consecutivas, os baldes em cada área foram vistoriados no
ińıcio da manhã (07:00 - 10:00h).
Os mamı́feros capturados foram removidos das armadilhas,
colocados em uma caixa plástica e anestesiados, por via in-
alatória, com um algodão embebido em éter, durante 1 a
2 minutos, aproximadamente. Os animais foram identifi-
cados e marcados individualmente com um código de furos
na orelha ou por um brinco numerado. Após este procedi-
mento, foi realizada a coleta de ectoparasitas e a soltura do
indiv́ıduo no mesmo ponto de captura.
Quando não foi posśıvel a identificação no campo, os in-
div́ıduos foram eutanasiados com anestesia geral inalatória
(éter). Os espécimes de maior porte (com mais de 700
gramas) foram transportados para o Parque Zoobotânico
para receber anestesia geral parenteral por barbitúricos.
Os pequenos mamı́feros coletados foram enviados para in-
stituições colaboradoras para serem identificados por com-
paração de crânio e pelagem e análises de cariótipo.
Para cada animal capturado, foi registrado o sexo, o ponto
de captura, as medidas corporais (utilizando - se trena de
precisão de 1 mm) e o peso (com dinamômetros de pre-
cisão de 2 g). Para determinação do peŕıodo reprodutivo
das fêmeas capturadas foi realizada a palpação abdomi-
nal, o exame das glândulas mamárias para a detecção de
produção láctea e a observação da abertura vaginal (per-
furada ou não). A riqueza foi expressa pelo número de
espécies analisadas. A diversidade das comunidades foi es-
timada através do ı́ndice de Shannon (Krebs 1989), através
da seguinte fórmula (H = -

∑
[pi x Lognpi]). No qual, pi é

a proporção de capturas da espécie i em relação ao total de
capturas.

RESULTADOS

Foram coletados 119 indiv́ıduos entre roedores e marsupi-
ais, pertencentes a 19 espécies, 13 gêneros e quatro famı́lias.
O esforço amostral com armadilhas de captura viva totali-
zou 8.640 armadilhas/noite e as armadilhas de queda rep-
resentaram um esforço amostral de 900 armadilhas / área /
campanha e 1800 baldes / 20 noites / campanha.
O sucesso de captura para áreas próximas ao impacto (Flo-
resta 2 1,48%, Canga 2 1,06%) apresentou menor ı́ndice em
relação as áreas de controle (Floresta 1 1,01% e Canga 1
1,94%).
A famı́lia Cricetidae foi a mais abundante, composta por 11
espécies, sendo Akodon sp. a espécie mais freqüente desta

famı́lia. A taxonomia deste gênero é complexa porque os
limites de algumas espécies não são claros e a morfologia
externa nem sempre pode ser utilizada a distinção entre as
espécies (Fagundes e Nogueira, 2007).

A espécie Necromys lasiurus foi exclusivo de áreas de canga.
Esta espécie é caracteŕıstica de áreas abertas e está associ-
ado a vegetação metalófila no bioma Amazônico (Magnus-
son et al., 999; Ghizoni Jr. et al., 005; Bonvicino et al., .
2008).

Entre as espécies da tribo Oryzomyini, a mais comum
foi Euryoryzomys sp. A espécie coletada é próxima a E.
emmonsae Musser, 1998 e E. macconnellii Thomas 1910,
por apresentarem incisivos inferiores ausentes sendo que na
maioria das espécies adultas são bem desenvolvidos (Wek-
sler et al., 006). Hylaeamys megacephalus esteve presente
predominantemente nas áreas de floresta. Outros gêneros
de Oryzomyini encontrados foram Neacomys e o gênero ar-
boŕıcola Oecomys, este último gênero com mais de uma
espécie presente.

A tribo Thomasomyini foi representada aqui pelo gênero
Rhipidomys, uma roedor arboŕıcola, coletado neste estudo
em áreas de canga, mas que provavelmente ocorre também
em áreas de floresta. A diferença de tamanho entre os dois
indiv́ıduos capturados (ambos machos adultos) indica a ne-
cessidade de mais capturas para identificações ao ńıvel es-
pećıfico.

Rattus rattus é uma espécie que originalmente ocorre no
Velho Mundo, mas que pela ação humana foi introduzida
em diversas regiões do planeta (Bonvicino et al., 008).
Esta espécie merece destaque por possuir importância epi-
demiológica, transmitindo patógenos ao homem (Ellis et al.,
999). Este roedor é altamente arboŕıcola e pode invadir
áreas de floresta distantes do ponto de introdução original
(Bonvicino et al., . 2002; Santos et al., 004).

Na famı́lia Echimydae o gênero Proechimys foi registrado,
sendo as espécies deste gênero dif́ıceis de serem identificadas
por caracteŕısticas externas (Emmons & Feer, 1999; Eisen-
berg and Redford, 1999). São necessárias mais coletas de
indiv́ıduos deste gênero para que as identificações espećıficas
possam ser feitas com maior segurança.

Na famı́lia Didelphidae foram capturadas espécies de duas
tribos: Didelphini (Didelphis) e Marmosini (Marmosa,
Marmosops, e Monodelphis). Outros gêneros que provavel-
mente estão presentes na área, mas ainda não foram cap-
turados são Micoureus, Chironectes, Lutreolina, Gracili-
nanus, Thylamys, Metachirus e Caluromys. O gênero Mi-
coreus é amplamente distribúıdo na América do Sul, no
Brasil se distribui ao longo da Amazônia, Mata Atlântica,
Cerrado, Pantanal (Miranda, C. L, et al., 2005). Alguns
destes gêneros usam o extrato arbóreo de forma mais re-
strita e podem ser mais dif́ıceis de capturar.

Quando se considera todas as áreas, a espécie mais abun-
dante foi Monodelphis domestica. Considerando os dois am-
bientes separadamente (canga e floresta), M. domestica foi
mais abundante na canga e Marmosops parvidens na flo-
resta. A alta abundância do M. domestica na canga pode ser
esperada por se tratar de uma espécie encontrada primari-
amente em ambientes xéricos e tolerante a clareiras abertas
pelo homem (Eisenberg & Redforf, 1992).

Anais do III Congresso Latino Americano de Ecologia, 10 a 13 de Setembro de 2009, São Lourenço - MG 2



Marmosa murina e Marmosops parvidens são espécies ar-
boŕıcolas que podem usar o sub - bosque e, eventualmente,
o solo, para foragear (Voss et al., 004). Isso explica as cap-
turas destas espécies no solo e em armadilhas de queda. O
gênero Monodelphis é predominantemente terrestre.

Duas espécies de Monodelphis foram comuns: M. domestica
predominantemente na canga e M. brevicaudata em floresta.

As áreas mais próximas do impacto apresentaram a maior
riqueza (18 espécies), enquanto que as áreas mais distantes
do impacto obtiveram o maior ı́ndice de diversidade (0,98).
Já na análise das quatro áreas separadamente, a floresta
mais próxima do impacto apresentou a maior riqueza (11
espécies) e a floresta mais distante do impacto apresentou
maior ı́ndice de diversidade (1,08).

Nas áreas mais próximas do impacto (Canga 2 e Floresta
2), Marmosops parvidens e Necromys sp. foram as espécies
mais abundantes e nas áreas mais distantes do impacto
(Canga 1 e Floresta 1) a espécie com mais capturas foi M.
domestica.

A curva de acumulação de espécies da fauna de pequenos
mamı́feros na área de estudo foi parcialmente amostrada,
o que está de acordo com o esperado para comunidades
biológicas tropicais. Espera - se que a curva demon-
stre tendência à estabilização com o acúmulo de dados
das próximas etapas do estudo. No entanto, o cont́ınuo
acréscimo de novas espécies é esperado mesmo para estudos
de longo prazo em áreas tropicais (Thompson et al., 003).

CONCLUSÃO

Os resultados apresentados apontam para uma fauna di-
versa de pequenos mamı́feros, sendo necessária a con-
tinuidade do estudo para que seja elucidada, de forma es-
pećıfica, a composição da comunidade e a similaridade entre
as áreas.
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P. Lima, L. A. Martinelli, T. M. Sanaiotti, H. L. Vascon-
celos, & R. L. Victoria. 1999. Contributions of C 3 and C
4 plants to higher trophic levels in an Amazonian savanna.
Oecologia 119:91 - 96.
Miranda, C. L. Lima, M.G.M., Santos, M.P.D, Júnior,
J.S.S. Ocorrência de Micoureus demerarae no estado do
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