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INTRODUÇÃO

A Serra Negra está localizada no sul da Zona da Mata de
Minas Gerais, limitando - se ao Norte com o munićıpio de
Lima Duarte, ao Sul com o munićıpio de Rio Preto, ao Leste
com o munićıpio de Santa Bárbara do Monte Verde, e ao
Oeste com munićıpio de Bom Jardim de Minas. O gradiente
altitudinal encontrado na Serra Negra varia entre 900 e 1760
m, sendo as cotas mais baixas da região situadas junto ao
leito a jusante do Rio Preto, entre 400 - 500 m de altitude
(Heilbron et al., 2000). O clima é do tipo Cwb (Köppen),
mesotérmico úmido com precipitação média de 1946 mm.

O complexo de serras da Mantiqueira, do qual a Serra Ne-
gra faz parte, apresenta formações florestais que variam
desde Floresta Estacional Semidecidual Baixo - Montana,
Florestas Ombrófilas Baixo - Montana e Alto - Montana
(Oliveira - Filho & Fontes 2000) a Floresta Ombrófila Mista
(Veloso et al., 1991). Essas florestas se encontram nos
estágios mais e menos avançados de desenvolvimento su-
cessional, associada aos campos de altitude ou aos campos
rupestres, apresentando diversos microhábitats e formações
ecotonais diversas (Benites et al., 2003).

Minas Gerais abriga três dos biomas mais importantes do
Brasil, sendo dois considerados hotspots, a Mata Atlântica
e o Cerrado, regiões com rica biodiversidade e alto grau
de ameaça (Mittermeier et al., , 2005). Com relação aos
quirópteros, a amostragem existente no estado, até o mo-
mento é extremamente baixa e insuficiente para se con-
hecer a diversidade de quirópteros. Bergallo et al., (2003)
analisaram os inventários realizados nos estados do Rio de
Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, com o objetivo de se
obter um perfil dos estudos desenvolvidos com morcegos.
Os resultados obtidos demonstraram uma grande diferença
entre os estados em relação ao número de capturas. O es-
tado do Rio de Janeiro apresentou 70,16% das capturas, São
Paulo 26,68% e Minas Gerais apenas 6,6%; o que revela a
grande deficiência de inventários neste último.

OBJETIVOS

O presente estudo tem como objetivo conhecer a diversi-
dade e abundância de morcegos em um trecho da vertente
sul Serra Negra, localizado entre os munićıpios de Rio Preto
e Santa Bárbara do Monte Verde no estado de Minas Gerais.

MATERIAL E MÉTODOS

As campanhas de campo foram realizadas mensalmente, de
novembro de 2007 a novembro de 2008, com pelo menos
duas noites de captura por campanha. Foram utilizadas re-
des de neblina (mist net) de 9x2,5 m e 6x2,5 m armadas
a partir do solo e abertas no crepúsculo. Foram instaladas
aproximadamente 10 redes por noite, em bordas de mata,
interior de mata, clareiras e cursos d’água, com altitude var-
iando entre 800 a 1.200 m. As redes permaneceram abertas
por 6 horas a cada noite, totalizando 22.140 m 2r.h de es-
forço de captura.

Durante os trabalhos de captura, as redes foram vistoriadas
a cada 15 minutos e os morcegos capturados foram mantidos
temporariamente em sacos de tecido de algodão individuais
numerados, até o momento de triagem e identificação. Após
o horário de captura as redes foram fechadas e os morcegos
soltos neste mesmo local. Com o objetivo de se manter
uma coleção de referência para a diversidade da região, 28
espécimes foram tombados como material testemunho na
coleção de Chiroptera da Universidade Federal de Juiz de
Fora.

RESULTADOS

Foram capturados 246 morcegos pertencentes a 15 espécies,
13 gêneros e 2 famı́lias: Phyllostomidae com 97,6% das cap-
turas (N=240) e 12 espécies, quase a totalidade das espécies
registradas A famı́lia Vespertilionidae foi representada ape-
nas por seis capturas e três espécies. As espécies mais
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freqüentes da famı́lia Phyllostomidae foram: Sturnira lilium
(83), seguida por Carollia perspicillata (52), Desmodus ro-
tundus (47) e Artibeus lituratus (39). O restante dos filosto-
mideos foram representados por Platyrrinus lineatus (6),
Chrotopterus auritus (3), Vampiressa pusilla (3), Anoura
caudifer (3), Artibeus fimbriatus (2), Pygoderma bilabia-
tum (1), Mimon bennettii (1) e Micronycteris minuta (1).
Os vespertilionideos foram representados por Eptesicus fu-
rinalis (3), Myotis nigricans (2) e Myotis levis (1).
Algumas espécies capturadas na Serra Negra podem ser con-
sideradas de ocorrência mais rara que as demais, e merecem
destaque por serem registradas já na fase inicial de capturas
na região da Serra Negra. Entre estas, C. auritus, represen-
tada por 3 registros, é pouco referida em inventários com
baixo número de capturas; M. bennettii, juntamente com
M. minuta, apesar de serem consideradas espécies com baixo
risco de extinção, apresentam ocorrência sempre baixa em
estudos de diversidade e abundância de Chiroptera.

CONCLUSÃO

A composição da fauna de Chiroptera registrada na região
da Serra Negra mostra claramente o grande potencial desta
área para o estudo dos morcegos. Com a ampliação do es-
forço de captura e também da área amostrada, com estudos
a longo prazo, pode - se revelar uma riqueza de espécies rep-
resentativa para esta importante porção da Serra da Man-
tiqueira e para o estado de Minas Gerais.
Este estudo teve apoio da Fundação de Amparo a Pesquisa
do Estado de Minas Gerais.
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