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Marcos Vińıcius Rodrigues; Rafael de Moraes Garay; Guilherme de Souza Camponês; Tarcizio Antônio Rego de
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INTRODUÇÃO

A famı́lia Canidae é composta por 15 gêneros e 35 espécies,
dentre elas o lobo - guará (Chrysocyon brachyurus) rep-
resenta a maior espécie de cańıdeo na América do Sul e
a quarta maior espécie mundial. A área de ocorrência
desta espécie abrange do nordeste do Brasil (exceto áreas
costeiras) até o norte da Argentina, Paraguai, leste da
Boĺıvia e oeste dos Pampas del Chaco no Peru, em um total
de aproximadamente 5 milhões de km2 (Dietz,1985), habi-
tando as formações abertas da América do Sul como cam-
pos, cerrado e capão de matas (Myers et al., 000). Ape-
sar de ser uma espécie tipicamente de cerrado, o lobo -
guará vem ocupando áreas que não faziam parte da sua
distribuição natural, devido à alteração deste bioma por
empreendimentos como a agropecuária, construção de bar-
ragens para hidrelétricas e urbanização (Dietz, 1984; San-
tos, 1999; Myers et al., 000; Pádua, 1996; Klink e Machado,
2005).

Esta espécie caracteriza - se por possuir pernas longas, o
que facilita sua locomoção em capins altos. Sua pelagem
é vermelha como ferrugem na maior parte do corpo, já em
volta do focinho e na região distal das pernas a pelagem
é marrom escura ou preta e na região cervical dorsal pos-
sui coloração preta, formando uma crina. A pelagem da
crina é muitas vezes erguida durante encontros de combate,
por isso esta espécie também é conhecida como “Lobo de
Crina” (Fletchall, et al., 000). São ońıvoros oportunistas
e mudam os componentes de sua dieta de acordo com mu-
danças sazonais na disponibilidade de recursos. No Brasil,
a porção vegetal da dieta é composta principalmente por
Solanum lycocarpum, comumente chamada Lobeira (”Fruit
of the Wolf”). Esta fruta tem produção durante todo o ano
e representa grande porção (aproximadamente 58%) da sua
dieta (Dietz,1984).

O lobo - guará possui hábitos principalmente crepusculares
e noturnos. De acordo com Dietz (1984) esses animais ocu-

pam uma área entre 22 e 30 km 2, mas outros autores encon-
traram valores de território superiores, ente 50 e 115 km 2

(Carvalho e Vasconcellos, 1995; SILVEIRA, 1999). São ani-
mais territorialistas e solitários, porém na época reprodutiva
podem ser vistos em casais. O território da fêmea sobrepõe
- se ao do macho, porém espécimes do mesmo sexo normal-
mente não sobrepõem suas áreas, exceto quando há escassez
de recursos alimentares na área. Os territórios são marcados
por pontos espećıficos de defecação (cupinzeiro, formigueiro,
arbustos, árvores e grama) e pontos de referência que apre-
sentem barreiras f́ısicas (estradas e rios). Esses animais são
conhecidos por utilizarem a vocalização para anunciar a sua
localização dentro do território.

Esta espécie está listada no Apêndice II da CITES e como
provavelmente ameaçados na lista vermelha da IUCN (Cites
- Listed Species; Iucn, 1996). Na Lista Nacional das
Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção o lobo
- guará é listado com vulnerável. As principais causas
do decĺınio da população desta espécie são a redução e
fragmentação drástica do seu ambiente, atropelamentos em
rodovias, redução da população de suas presas naturais e a
forte pressão de caça, uma vez que acabam invadindo fazen-
das e predando animais domésticos como uma alternativa de
alimentação (Fonseca et al., 994; Dietz, 1984; Dietz, 1987;
Vieira, 1996).

Programas de reabilitação e reintrodução de lobo - guará
são de suma importância para a manutenção de sua pop-
ulação de vida livre e conservação da espécie.

Tendo - se em conta o principal objetivo da maioria dos
programas de reintrodução, que seria o restabelecimento
na natureza de populações viáveis de espécies ameaçadas,
deve - se promover o desenvolvimento e aperfeiçoamento
de métodos simples, seguros e menos onerosos para a
manutenção e manejo genético destas populações. Além
disso, para um estudo dessa natureza ter realmente uma
possibilidade de sucesso, um envolvimento de longa duração
se faz imprescind́ıvel. Assim, monitoramentos intensivos,

Anais do IX Congresso de Ecologia do Brasil, 13 a 17 de Setembro de 2009, São Lourenço - MG 1



especialmente utilizando técnicas modernas como a ra-
diotelemetria, constituem - se em fatores de grande im-
portância para o desenvolvimento de programas de rein-
trodução de qualquer espécie (Scott E Carpenter, 1987).

A radiotelemetria é uma técnica que permite acompanhar à
distância, através de um sistema de transmissão de ondas de
rádio, as atividades de um animal. Esse sistema eletrônico
é constitúıdo de três partes essenciais: um rádiotransmissor
(rádiocolar), um rádio - receptor (receiver) e uma antena
direcional (Crawshaw, 1979). Para a localização do ani-
mal utiliza - se o esquema de triangulação proposto por
White & Garrott (1990), que é realizado com ao menos
dois ângulos, tomados a partir de pontos conhecidos. Desta
forma, é posśıvel estimar a localização de um terceiro ponto:
o rádiotransmissor.

OBJETIVOS

O presente trabalho teve como objetivo reintroduzir uma
lobo - guará fêmea adulta, capturada pela poĺıcia ambiental
após ter sido atropelada no Munićıpio de São João Nepo-
muceno, e monitorar o comportamento do animal por meio
da radiotelemetria.

MATERIAL E MÉTODOS

Animal estudado

No dia 13 de fevereiro de 2008 foi encaminhada pela Poĺıcia
Ambiental, uma fêmea de lobo guará (Crysocyon brachyu-
rus) após ter sido atropelada no munićıpio de São João
Nepomuceno, MG. O animal foi anestesiado (associação de
ketamina com xilazina) e examinado pela equipe de médicos
veterinários do CETAS-UFV sendo constatado que o mesmo
apresentava um ferimento na região da orelha direita, sendo
realizado hemostasia, limpeza e sutura após a anestesia lo-
cal e aplicação de dexametazona e enrofloxacina. Foram
também coletados ectoparasitas, fezes e sangue do animal
para exames laboratoriais no Departamento de Medicina
Veterinária da UFV. No dia seguinte o animal já conseguia
se manter em estação e alimentava - se normalmente.

Reabilitação

Após cumprir o peŕıodo de quarentena de um mês o ani-
mal foi transferido para um recinto maior e a partir deste
momento passou a receber como alimentação ratos vivos a
fim de estimular o comportamento natural e servir como
mais um parâmetro para avaliar a viabilidade da sua rein-
trodução.

No dia 5 de junho o animal foi anestesiado para nova
avaliação por meio de exame semiológico completo, biome-
tria e coleta de sangue e urina para exames laboratoriais.
Nesse momento foi colocada no pescoço do animal uma
coleira de cachorro com um peso semelhante ao do radioco-
lar, para que o espécime se habituasse ao equipamento antes
de ser reintroduzido.

Reintrodução

Para a determinação da área de soltura foi realizada uma
incursão pelas regiões próximas ao local em que o animal foi
capturado (São João do Nepomuceno, MG), utilizando - se
dos seguintes critérios para sua escolha: distância de centros

urbanos, presença de fragmentos florestais que possam abri-
gar suas presas naturais, proximidade com fontes h́ıdricas e
autorização de fazendeiros. Foi escolhida uma área próxima
de campo aberto, próxima a uma represa, onde constata-
mos, por meio de visualização de pegadas, a presença de
mãos pelada (Procyon cancrivorus) e da lobeira.
No dia 8 de julho o animal foi anestesiado novamente para
a colação do radiocolar e para ser transportado até a área
de soltura, localizada na região do munićıpio de Guarani,
MG.
Chegando ao local da soltura, o animal já havia se restab-
elecido da anestesia, e com isso pode ser liberado. Logo
após a sáıda do animal, um grupo formado por quatro
pesquisadores permaneceram no local para o monitora-
mente. Como não havia base de apoio, eram feitos acam-
pamentos itinerantes para não perder o sinal do animal e
a equipe era trocada a cada dois dias. O monitoramento
nas primeiras 24 horas foi cont́ınuo, diminuindo para qua-
tro vezes ao dia durante uma semana.

Foram percorridos estradas, trilhas e campos para melhor
percepção do sinal emitido pelo colar do animal. Uma vez
captado algum sinal, era procuradoo melhor posicionamento
posśıvel para a obtenção de dois ou mais pontos com clara
captação de sinal e ausência de barreiras ou interferências.
Nestes pontos, era tomada a posição geográfica e o ângulo
de visada no sentido de maior intensidade de sinal, com
aux́ılio de um receptor GPS (Global Positioning System)
portátil. A fim de aumentar a acurácea da triangulação,
eram obtidos pontos cuja diferença entre ângulos de visada
se encontre na faixa de 30o e 150o, preferencialmente em
90o (WHITE & GARROTT, 1990).

Para a determinação da área de uso do animal foram
consideradas as localizações obtidas no processamento dos
azimutes (direções) tomados durante a telemetria com a
bússola calibrada do GPS. Todos os azimutes foram cor-
rigidos para o efeito da declinação magnética em relação
ao norte geográfico. Com o aux́ılio do aparelho receptor
de sinais, foi determinado o ângulo de percepção do sinal,
que consiste no ângulo formado pelos azimutes extremos da
direita e da esquerda em que se detecta sinal do rádio co-
lar. A direção do animal consiste na bissetriz deste ângulo
de percepção de sinal. O processamento dos azimutes cor-
rigidos e estimativas de localizações para a determinação
da área de uso do animal foram executados no software
Tracker®. Como o valor da área de uso é dependente de
modelo matemático, o método do Poĺıgono Mı́nimo Convexo
(PMC) foi escolhido como estimador por sua simplicidade e
por ser um método amplamente utilizado, oferecendo maior
grau de comparabilidade com estudos semelhantes.

RESULTADOS

A avaliação cĺınica realizada ao recebimento do animal rev-
elou feridas na orelha direita, e os exames laboratoriais
coproparasitológicos pelos métodos Direto, de Willis e de
Holffman revelaram alta infestação de ovos de ancylostoma
nos métodos; todos os carrapatos coletados pertenciam a
espécie Amblyoma sp. similar à A. goeldii.; com o sangue
foi realizado hemograma completo que mostrou que o ani-
mal apresentava anemia e leucocitose, provavelmente rela-

Anais do IX Congresso de Ecologia do Brasil, 13 a 17 de Setembro de 2009, São Lourenço - MG 2



cionados com a perda de sangue pelo trauma e presença de
infecção, respectivamente. Estas avaliações nos permitiram
concluir que naquele momento o animal não se encontrava
apto a ser reintroduzido. Sendo assim, o animal foi tratado
por 12 dias com antibioticoterapia a base de cefalexina na
dose de 25mg/Kg durante 5 dias e higienização periódica da
ferida.

No dia 5 de junho, o animal se encontrava aparentemente
saudável, sendo realizados novos exames laboratoriais para
uma avaliação mais precisa de seu estado cĺınico e colocação
de uma réplica de radiocolar. Nos exames solicitados,
urinálise, hemograma completo e bioqúımico, não foi en-
contrado nenhuma alteração, estando todos dentro dos
parâmetros descritos por Cubas et al., (2006). Após ter
recebido essa réplica o animal não apresentou mudanças em
seu comportamento que justificassem a não utilização do ra-
diocolar para seu monitoramento após a reintrodução. Estes
indicativos de bom estado cĺınico, de o colar não interferir
no comportamento do animal, somados a capacidade viśıvel
de caça, uma vez que o animal já recebia presas vivas na
alimentação, nos demonstraram que o animal poderia ser
reintroduzido com boas chances de sucesso.

O monitoramente após a reintrodução foi realizado durante
oito dias consecutivos, obtendo - se 12 triangulações, sendo
que destes, 10 perfaziam uma área de aproximadamente 1
hectare, onde o animal permanecia durante a manhã. Com
essas localizações pode - se inferir que o animal percorreu
no mı́nimo 1,4 Km perfazendo uma área de 5,3 hectares.
Durante o monitoramento pode - se observar que o animal
percorria grandes áreas durante o peŕıodo da noite, o que
impossibilitou a realização de uma intersecção precisa das
direções do sinal emitido pelo radiocolar. Desta forma os
pontos de localização foram em sua maioria (exceção de um
ponto) obtidos no peŕıodo diurno a crepuscular. Apesar de
não se ter efetivado as triangulações, nos peŕıodos noturnos
tomou - se as direções para se nortear os procedimentos no
dia seguinte. Foi observado que o animal permanecia em
uma certa área, de mata fechada de aproximadamente 1ha,
durante o dia e aproximadamente às 17:00 horas começava
a se distanciar desta área. No dia em que foi posśıvel a tri-
angulação pela madrugada, pode - se observar que às 3:30
da madrugada o animal já havia retornado aos local onde
permanecia durante o dia.

No oitavo dia de monitoramento cont́ınuo, percebeu - se
que o sinal encontrava - se muito forte e direcionado para
um campo aberto, onde não se avistou o animal. Foi feito
uma aproximação na direção do sinal e o radiocolar foi
encontrado em uma trilha sem a presença das presilhas.
Mesmo após ter sido encontrado o radiocolar, permaneceu
uma equipe por mais dois dias na tentativa de visualizar o
animal ou algum rastro, sem se obter sucesso.

A fragmentação e a redução do habitat têm por con-
seqüência principal a redução e isolamento das populações
de vida livre dos lobos guará, o que leva à redução da
variabilidade genética e prejudica a adaptabilidade e re-
produção da espécie. Neste sentido a reintrodução de
espécimes sadios recebidos nos centros de triagem é um im-
portante auxiliar na conservação de lobos guará. No en-
tanto, por serem carńıvoros, esses animais exercem uma
forte influência sobre a população de presas local e também

sobre criações domésticas, sendo este um fator de hostil-
idade da população local em relação a espécie podendo
prejudicar sua sobrevivência. Sendo assim, a soltura re-
sponsável destes animais exige uma série de estudos prévios
à reintrodução que devem englobar desde a avaliação cĺınica
e comportamental do indiv́ıduo, passando pela escolha de
uma área adequada, que ofereça recursos h́ıdricos e al-
imentares, e por uma pesquisa junto a população local
quanto sua opinião sobre a presença destes animais. O
monitoramento do individuo após a reintrodução também
é imprescind́ıvel para se determinar o real impacto de sua
presença e avaliar o sucesso do procedimento. Para isso é de
suma importância a utilização de equipamentos adequados
e de qualidade para se evitar a perda de dados durante o
peŕıodo de monitoramento. Na atualidade são raros os tra-
balhos de reintrodução monitorada de lobos guará, sendo
inexistente um protocolo para tal. Soma - se a isso a difi-
culdade de se monitorar os animais após soltura visto que
esses tendem a percorrer uma grande área de forma desor-
denada. Desta forma relatos de experiências de monitora-
mento pós soltura de lobos guará são de grande aux́ılio para
programas de reintrodução futuros e consequentemente para
a conservação da espécie.

CONCLUSÃO

A metodologia utilizada durante a permanência do ani-
mal no CETAS - UFV, utilizando alimentação com animais
vivos e colocação de réplica de radiocolar, mostrou - se pos-
itiva, uma vez que foi posśıvel verificar o comportamento
normal de caça e que o uso da coleira não afetou o compor-
tamento do animal durante o tempo em que permaneceu na
instituição.

O uso da radiotelemetria convencional, via sistema VHF,
mostrou - se satisfatória para o rastreamento pós - soltura
do exemplar de lobo guará, no entanto para se verificar a
real eficácia do procedimento se faz necessário um moni-
toramento mais prolongado, observando - se além da área
ocupada pelo animal, os recursos alimentares utilizados pelo
mesmo e seu comportamento reprodutivo. A publicação
desses dados, no entanto, servirá como base para futuros
procedimentos soltura de cańıdeos silvestres.

Agradecemos à FAPEMIG pelo apoio na publicação deste
trabalho.
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