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INTRODUÇÃO

No Brasil, as rodovias são estruturas importantes economi-
camente, pois promovem melhor acessibilidade entre as
regiões, sendo responsáveis pelo transporte de grande parte
da produção industrial (Melo & Filho, 2007). Contudo,
desenvolvem grandes impactos ao meio ambiente, desde a
perda e fragmentação do habitat até a morte por atropela-
mento (Fischer, 1997). Para muitas espécies, as estradas po-
dem significar a diminuição de sua área de atividade, inter-
ferência na reprodução, diminuição da migração até redução
de seu habitat (Magina et al., , 2007).

Atualmente, tem - se aumentado o interesse por partes dos
pesquisadores a respeito dos efeitos dos atropelamentos (Ro-
drigues et al., ., 2002). Pois, diminuir os impactos das
estradas sobre a fauna representa a consolidação de uma es-
tratégia para preservação do meio ambiente (Prada, 2004).

De acordo com levantamentos realizados em estradas do
Brasil, os efeitos destas sobre a fauna são bem represen-
tativos, demonstrando altos ı́ndices de atropelamento, po-
dendo até provocar a diminuição da freqüência de determi-
nadas espécies nas áreas afetadas (Magina et al., ., 2007;
Melo & Filho, 2007).

Os impactos causados pelas estradas na herpetofauna po-
dem provocar grande desequiĺıbrio ecológico, pois os in-
div́ıduos deste grupo são de grande importância em qual-
quer ecossistema, já que, participam ativamente deste, tanto
como presa ou predador (Storer , et al., ., 1998; Stebbins R.
C. & Cohen N. W., 1995). Os anf́ıbios estão entre os mais
abundantes e que possuem grande incidência de atropela-
mentos (Cândido - Jr , et al., ., 2002; Silva et al., . 2007;
Turci & Bernade, 2008). Em especial na estação chuvosa,
que fornece caracteŕısticas ambientais favoráveis a atividade
da maioria das espécies (Melo & Filho, 2007).

A Rhinella marina corresponde ao maior anf́ıbio da região

amazônica, é membro da famı́lia Bufonidae, que está en-
tre as mais afetadas por atropelamentos em levantamentos
realizados em estradas brasileiras (Turci & Bernade, 2008;
Fischer, 1997; Bagatini 2006; Bernadi, 2007). Por apresen-
tar grandes áreas de vida, que pode ser fragmentadas por
rodovias, os indiv́ıduos da espécie se expõem a várias trav-
essias ao longo do dia (Michalski & Peres, 2005).

Perante os danos ambientais ocasionados pelas estradas,
entender a natureza dos atropelamentos pode oferecer
subśıdios para a criação de medidas prevencionistas ou de
diminuição de impactos (Melo & Filho, 2007).

OBJETIVOS

O presente levantamento tem por finalidade realizar análise
quantitativa e qualitativa a respeito da incidência de atro-
pelamento de Rhinella marina com o turno, a estrada e tre-
cho nas estradas Raymundo Mascarenhas e Manganês Azul
da Floresta Nacional de Carajás, sudeste do Pará. Além de
fornecer material biológico para a formação de uma coleção
didática e cient́ıfica, que contribuirá com projetos de ed-
ucação ambiental no Museu do Parque Zoobotânico Vale
em Carajás.

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi realizado nas estradas Raymundo Mascaren-
has e do Manganês Azul, na Floresta Nacional de Carajás
(FLONA de Carajás) situada entre as coordenadas ge-
ográficas (05052’ e 06033‘ S; 49053 e 50045‘W) é cortada
por um sistema de estradas que interligam Parauapebas à
portaria da Mina do Manganês Azul, dando acesso a área de
mineração e também ao Núcleo Urbano, localizado dentro
da FLONA de Carajás.
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O trecho foi percorrido diariamente por um estagiário do
projeto Estudo dos atropelamentos de animais silvestres e
aproveitamento cient́ıfico da fauna atropelada na Floresta
Nacional de Carajás, com veiculo automotor respeitando a
velocidade media de 60 Km/h, duas vezes ao dia. A primeira
iniciada as 05:00 horas e a segunda as 16:30 horas, incluindo
fins de semana e feriados desenvolvendo deslocamento de
268 km por dia. As atividades de coleta da fauna atro-
pelada ocorreram no peŕıodo de 01 de dezembro de 2008 à
30 de Abril de 2009, totalizando 140 dias de coleta e um
deslocamento total de 37.520 Km.

Para a análise dos dados foram considerados os trechos,
mina (portaria de Parauapebas para o núcleo urbano de
Carajás, Km 0 - 25), e núcleo (Km 26-43). Foi considerado
sentido de ida o percurso realizado de Parauapebas para
Mina do Manganês Azul, e volta para o percurso da Mina
de Manganês Azul para a cidade de Parauapebas.

Os indiv́ıduos da espécie, Rinella marina, atropelados foram
recolhidos e acondicionadas em sacos plásticos com etique-
tas de identificação e transportados para sala de necropsia
do Parque Zoobotânico Vale Carajás - PZV, onde foram
realizados os procedimentos necessários tais como; identi-
ficações da espécie, sexo, biometria e peso dos animais. Al-
guns animais foram fixados e enviados para identificação
e depósito no Museu Nacional do Rio de Janeiro, outros
foram aproveitados para o Programa de Educação Ambien-
tal do PZV e quando não posśıvel a identificação imediata,
o material foi fixado com formol ou conservado por congela-
mento. Dados do local (km), horário, estrada, sentido, cole-
tor, condição do tempo (nublado, chuva ou sol), registro por
numeração seqüencial, data e fotos do animal foram recol-
hidos e registrados em livro de campo e etiqueta, e quando
fixado feito uma etiqueta pelo responsável.

Para analises dos dados foi empregado o Teste de Qui -
quadrado, a 5 % de significância, utilizando o programa es-
tat́ıstico SAS 9.0.

RESULTADOS

Após 140 dias de coleta, foram registrados 39 indiv́ıduos
da espécie Rhinella marina, distribúıdos entre as estradas,
Raymundo Mascarenhas (37 indiv́ıduos) e estrada do Man-
ganês Azul (02 indiv́ıduos).
Para a estrada Raymundo Mascarenhas, a freqüência de
atropelamentos de indiv́ıduos da espécie foi distribúıda da
seguinte forma: seis indiv́ıduos entre Km 0 e Km 5, um
indiv́ıduo entre Km 6 e Km 11, nove indiv́ıduos entre Km
12 e Km 17, cinco indiv́ıduos entre Km 18 e Km 23, cinco
indiv́ıduos entre Km 24 e Km 29, dez indiv́ıduos entre Km
30 e Km 35, um indiv́ıduo entre Km 36 e Km 43. Para a
estrada do Manganês azul foi registrado menor número de
atropelamentos, resumindo a um indiv́ıduo atropelado no
Km 4 e um indiv́ıduo no Km 15.
A freqüência de atropelamentos no trecho entre o Km 12
e Km 17 da estrada Raymundo Mascarenhas pode está
relacionada com a condição de alagamento do entorno da
rodovia neste trecho, pois como afirma Lima (2006), ex-
iste correlação entre a atividade dos anuros nos locais de
acúmulo de água nas áreas próximas das rodovias, possi-
bilitando assim o aumento na taxa de atropelamentos dos

anuros. Correspondendo também a uma área de aclives e
declives que de acordo com Ribeiro & Monchiski (1998) que
contribui para o aumento do ı́ndice de atropelamentos dos
animais. O maior número de atropelamentos no trecho en-
tre o Km 30 e Km 35 da estrada Raymundo Mascarenhas
pode está relacionado com a condição topográfica que per-
mite o tráfico em alta velocidade (Melo & Filho, 2007).

Dentre os indiv́ıduos coletados, foi posśıvel identificar o sen-
tido de atropelamento de apenas 23 espécimes, onde 12
foram registrados no sentido de ida e 11 no sentido de volta.

Para a estrada Raymundo Mascarenhas, foi analisada a
freqüência de atropelamentos nos trechos, núcleo (21 at-
ropelamentos) e mina (16 atropelamentos), não havendo
diferença significativa.

Através do teste qui - quadrado, comprovou - se diferença
significativa (P <0,05) entre o número de indiv́ıduos at-
ropelados durante o turno da manhã (08 indiv́ıduos) e
noite (31 indiv́ıduos), confirmando informações de Machado
(2008), Castro (2009), Monteiro (2009), no qual afirmam
o peŕıodo noturno como o turno com melhores condições
do ambiente para a atividade da maioria das espécies
de anf́ıbios. Comparando - se as estradas foi detectada
diferença significativa na ocorrência de acidentes com a
espécie (P <0,05), revelando a estrada Raymundo Mas-
carenhas com maior taxa de atropelamentos dos indiv́ıduos
recolhidos. Analisando - se a freqüência de atropelamen-
tos de Rhinella marina por localização e o sentido de at-
ropelamento, não se detectou diferenças representativas (P
>0,05).

O número de indiv́ıduos atropelados reitera informações de
Fahrig (1995) que ressalta a interferência das rodovias na
densidade de anuros. Este efeito também pode ser obser-
vado no gênero Rhinella em levantamentos realizados por
Melo & Filho (2007) na prov́ıncia Serrana de Cáceres BR
170-MG, Turci & Bernade (2008) na rodovia estadual 383-
RO, Bagatini (2006) nas rodovias do entorno da estação
ecológica Águas Emendadas-DF e Fischer (1997) na rodovia
BR 262-MS.

CONCLUSÃO

No presente estudo encontrou - se uma maior taxa de atro-
pelamentos de Rhinella marina na estrada Raymundo Mas-
carenhas, com o trecho entre o Km 30 e Km 35 com o maior
número de espécimes recolhidos. O peŕıodo noturno demon-
strou maior importância para esses atropelamentos. Além
destes dados, o trabalho desenvolvido na área do empreendi-
mento disponibilizou material biológico para a formação de
uma coleção didática e cient́ıfica e uma maior compreensão
a respeito da fauna da região e o impacto das estradas ex-
istentes dentro da Floresta Nacional de Carajás, sudeste do
Pará.
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