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MATA ATLÂNTICA NO SUL DE MINAS GERAIS.

Juliana Costa Jordão

Flavio Nunes Ramos; Vińıcius Xavier da Silva.
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INTRODUÇÃO

A paisagem tem sido constantemente modificada princi-
palmente devido às atividades humanas (Pires, Fernandez
& Barros, 2006; Olifiers & Cerqueira, 2006) e a Mata
Atlântica, de modo especial, está recebendo atenção con-
siderável por ser um dos ecossistemas mais ricos e mais
ameaçados do mundo (Fonseca, 1989; Myers et al., 2000).
Há uma crescente preocupação com os efeitos da frag-
mentação florestal, que causam a diminuição ou remoção
de habitats, levando a uma perda de diversidade nas flo-
restas tropicais (Laurance, 1999; Fahrig, 2003; Fletcher et
al., 2007). Entre as várias conseqüências da fragmentação
está o efeito de borda (Fahrig, 2003).
A influência das bordas nos processos ecológicos está rela-
cionada às alterações causadas no fluxo de energia, matéria e
organismos, modificando o fluxo dentro e fora do fragmento
(Ries et al., 2004), podendo diminuir a movimentação en-
tre fragmentos e aumentando a probabilidade de extinções
locais (Lidicker, 1999; Fahrig, 2003; Castro & Fernandez,
2004). Isto é particularmente preocupante para pequenos
mamı́feros, especialmente quando comparados com outras
espécies com grande capacidade de dispersão (Laurance,
1990).
Durante o processo de fragmentação, o potencial de dis-
persão e colonização de uma espécie pode ser limitado pela
criação de barreiras (Forero - Medina & Vieira, 2007).
A amplitude de movimentos e tamanho da área de vida
também sofrem variação sazonal. As medidas das distâncias
percorridas por indiv́ıduos são necessárias não só para en-
tender e caracterizar a dinâmica espacial das populações
e sua estrutura genética, mas também para produzir esti-
mativas de parâmetros básicos, como tamanho e densidade
populacional (Pires et al., 2002; Mendel & Vieira, 2003).
Os pequenos mamı́feros terrestres são o grupo mais repre-
sentativo de mamı́feros na Mata Atlântica (Passamani, Dal-
maschio & Lopes, 2005), mas também parecem ser os mais
afetados pelo efeito de borda ou ação antrópica (Pardini,
2004). Portanto, entender a dinâmica local de populações

de pequenos mamı́feros é importante para avaliar os riscos
de extinção a que estão expostos (Quental et al., 2001).

OBJETIVOS

O principal objetivo desse trabalho é estimar alguns
parâmetros demográficos de Akodon montensis, como
tamanho populacional, razão sexual, área de vida e desloca-
mento, comparando machos, fêmeas, borda e interior de dois
fragmentos de Mata Atlântica nas estações seca e chuvosa.
As questões espećıficas são:(i)existe diferença no tamanho
populacional e razão sexual nas estações seca e chuvosa?
(ii)Existe diferença na área de vida e deslocamento entre
machos e fêmeas e entre borda e interior nas estações seca
e chuvosa?

Espera - se encontrar maior atividade de deslocamento nos
machos em relação às fêmeas, devido aos machos serem
os principais dispersores em mamı́feros e as fêmeas esta-
belecerem áreas de vida próximas às mães (Clinchy, 1997;
Graipel et al., 2006). Além disso, existe a expectativa que a
população apresente um crescimento maior na estação chu-
vosa, devido à maior disponibilidade de alimento (Quental
et al., 2001).

MATERIAL E MÉTODOS

1 - Métodos de amostragem

A área de estudo está localizada na região de Alfenas (21º
25’S e 45º 56’O), sul de Minas Gerais. Foram amostrados
dois fragmentos particulares de 60 e 20 ha, através de ar-
madilhas de queda (“pitfall trap”) com uma configuração
em “Y”, com 4 baldes de 30 litros enterrados no solo até
a boca, sendo três radiais e um central. Nove estações de
armadilha de queda estão instaladas na borda (máximo de
5m da margem externa) e outras nove no interior (acima de
50m da margem externa). As estações estão em quantidade
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proporcional ao tamanho dos fragmentos: no de 20 ha, ex-
istem 3 armadilhas no interior e 3 na borda; e no fragmento
de 60ha, são 6 no interior e 6 na borda.
O esforço amostral foi de 10 dias por mês durante a
estação chuvosa (dezembro, janeiro e fevereiro) e será de
mais 10 dias em cada mês durante a estação seca (junho,
julho e agosto) em cada fragmento. Em cada peŕıodo de
amostragem, as armadilhas foram abertas no primeiro dia
e fechadas no último. Os indiv́ıduos capturados tiveram a
estação anotada, foram marcados com brincos numerados,
sexados e tiveram um carretel acoplado às costas antes de
serem liberados.

2 - Análise dos dados

A estimativa do tamanho populacional foi realizada pelo
programa Jackknife, e a razão sexual através do MNKA
(Krebs, 1966). A relação entre a quantidade de capturas e
os ı́ndices de precipitação foi testada através de regressão
linear simples.
Os animais foram rastreados no dia seguinte à soltura do
carretel, a distância linear entre os pontos foi medida com
uma trena e o azimute foi calculado alinhando - se a bússola
com a direção da linha ao próximo ponto de mudança de
direção. Os valores dos azimutes e as distâncias foram trans-
formados em coordenadas cartesianas (x,y) e estas foram
utilizadas para calcular a área de vida diária, através do
método do mı́nimo poĺıgono convexo (Mendel & Vieira,
2003; Almeida, Torquetti & Talamoni, 2008), através do
software Biotas 1.03 alpha.
A diferença do tamanho das áreas de vida entre machos e
fêmeas e entre borda e interior foi comparada utilizando -
se o teste Mann - Whitney U, pois a distribuição não se
apresentou normal (Zar, 1984).

RESULTADOS

Após um esforço amostral de 2016 armadilhas - noite, foram
coletados 60 indiv́ıduos, sendo 35 machos e 25 fêmeas.
As estimativas do tamanho populacional para os meses de
dezembro, janeiro e fevereiro foram, respectivamente: N=36
(SE ±20), N=105 (SE ±44) e N= 73 (SE ±34). A razão sex-
ual nestes 3 meses foram 1: 1,5 (macho: fêmea em dezem-
bro); 2,4: 1 (macho: fêmea em janeiro) e 1: 1 (macho: fêmea
em fevereiro). Embora visualmente a chuva influencie pos-
itivamente na quantidade de animais capturados, estatisti-
camente a taxa de capturas e a precipitação apresentaram
baixa relação (R2 = 0,1882; p= 0,0055).
Os carretéis foram colocados em 15 indiv́ıduos, e o deslo-
camento total foi de 423,8m sendo 138,9m para machos
(média=27,8m; n=5) e 284,9m para fêmeas (média=35,6m;
n=8). Foram desconsiderados da análise um macho que
perdeu o carretel (área de vida igual a zero) e outro por
ter sido um dado discrepante em relação aos outros (out-
lier). Através da análise dos dados pode - se concluir que
não houve diferença significativa (U=18; p=0,6682) na área
de vida diária dos indiv́ıduos entre a borda (n=6, sendo
4 fêmeas e 2 machos) e interior (n=7, sendo 4 fêmeas e
3 machos). Diferentemente da análise anterior, o teste
para comparação da área de vida diária entre machos
(média=33,7m2; n=5) e fêmeas (média=39,8m2; n=8) ap-
resentou diferença significativa (U= 6; p=0,0404). A área de

vida diária das fêmeas foi mais variável que a dos machos, e
este padrão pode estar relacionado à condição reprodutiva,
já que fêmeas grávidas ou lactantes provavelmente usam
uma área menor, porém com maior intensidade (Loretto &
Vieira, 2005).

As três hipóteses principais que existem para explicar a
dispersão desviada para um sexo são competição por par-
ceiro sexual, competição por recurso e para evitar con-
sangüinidade (Hanski & Selonen, 2009).

A hipótese inicial era de que a área de vida dos machos
seria maior que a das fêmeas, contudo, ocorreu o oposto.
Não está muito claro o que pode estar influenciando uma
maior área de vida das fêmeas em relação aos machos, mas
este padrão apresentado pode ter algumas explicações, como
um baixo número de animais rastreados com carretel, ou a
um posśıvel padrão de acasalamento apresentado (Bergallo,
1995). A maioria dos mamı́feros são poliǵınicos, e caso A.
montensis apresente este mesmo sistema de acasalamento,
é esperado que a fêmea seja o sexo dispersante, já que ne-
cessita evitar a consangüinidade como conseqüência de um
grande investimento na prole e necessita deslocar - se mais
à procura de artrópodes e para defender território e ninho
(Mattews & Myers, 2004; Hanski & Selonen, 2009). Co-
mida suficiente, local vago no ninho e várias parceiras em
potencial podem promover a filopatria em machos (Hanski
& Selonen, 2009).

Embora ainda não haja informação na literatura sobre
sistema de acasalamento para A. montensis, o padrão
poliǵınico já foi encontrado para vários mamı́feros, inclu-
sive para um de mesmo gênero, o Akodon azarae (Mattews
& Myers, 2004).

CONCLUSÃO

A hipótese inicial era de que machos apresentariam uma
área de vida e deslocamento maiores que as fêmeas, con-
tudo, isto não ocorreu. Isto pode ser devido a um baixo
número de indiv́ıduos rastreados com carretel ou ao sistema
de acasalamento, que pode favorecer maior deslocamento
das fêmeas. Serão realizadas ainda coletas na estação seca,
e o sistema de acasalamento é apenas uma hipótese para
explicar o padrão apresentado: como etapa futura, objetiva
- se verificar os estados reprodutivos e não reprodutivos de
machos e fêmeas, para investigar o que foi sugerido.
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parte do estudo do Laboratório de Ecologia de Fragmen-
tos Florestais da Universidade Federal de Alfenas.

REFERÊNCIAS
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