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DENSA E CANGA) DA FLORESTA NACIONAL DE CARAJÁS, PA.
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INTRODUÇÃO

A Floresta Nacional (FLONA) de Carajás localizada no
Sudeste do Estado do Pará abrange uma área de 411.948,87
mil hectares. Apresenta seis fitofisionomias distintas, Flo-
resta Ombrofila Densa Submontana, Floresta Ombrofila
Aberta Submontana, Floresta Estacional Decidual Submon-
tana, Floresta Galeria, Savana Metalófila, Vegetação Lacus-
tre e Campos Alagados (Cunha Jr, 2007).

A ordem Chiroptera constitui, dentro da classe Mammalia,
o grupo de maior diversidade na Amazônia, tanto em
número de espécies quanto em número de indiv́ıduos (Fon-
seca, 1996). Marinho Filho & Sazima(1998) estimaram o
número de espécies de morcegos presentes em cada bioma
brasileiro, obtendo o maior valor para a Amazônia com 117
espécies.

OBJETIVOS

O objetivo deste trabalho é conhecer a composição de
espécies de morcegos de duas áreas distintas da FLONA
de Carajás, Floresta Ombrofila Densa e Savana Metalófila
denominadas aqui como floresta e canga respectivamente.

MATERIAL E MÉTODOS

Os locais de estudo compreendem duas áreas distintas de
amostragem localizadas no platô da Serra dos Carajás. Es-
tas áreas incluem feições diferentes do bioma amazônico, a
floresta densa amazônica e a canga.

As coletas na floresta foram realizadas em outubro de 2008
e fevereiro de 2009 totalizando 20 noites de coleta. Na
primeira campanha as redes foram abertas minutos antes
do anoitecer e fechada as 22:00 horas armando de 9 a 20

redes. Na segunda campanha as redes foram abertas minu-
tos antes do anoitecer e fechada as 24:00 horas armando 30
redes em cada noite. As duas campanhas totalizam 47.900
h*rede.

As coletas na canga foram realizadas em outubro de 2008
e nos meses de janeiro e fevereiro de 2009 totalizando 20
noites de coleta. Na primeira campanha as redes foram
abertas minutos antes do anoitecer e fechada as 22:00 horas
armando de 7 a 20 redes. Na segunda campanha as redes
foram abertas minutos antes do anoitecer e fechada as 24:00
horas armando 30 redes em cada noite. As duas campanhas
totalizam 48.200 h*rede h*rede.

As redes foram armadas em rotas de deslocamento dos
morcegos como clareiras dentro da mata, estradas pouco
movimentadas e trilhas.

Os animais capturados foram marcados através do uso de
coleiras plásticas providas de cilindros coloridos (Esbérard
& Daemon, 1999) e soltos no mesmo local, exceto alguns ex-
emplares, que foram tombados como material testemunho.

A eficiência de captura foi calculada através do total de cap-
turas dividido pelo esforço de coleta utilizando a unidade
capturas/h*rede (Matarazzo - Neugenbauer, 1995), para
cada ambiente. A curva de acumulação das espécies para
cada área (Sóberon & Llorente, 1993) foi elaborada baseada
no total de capturas (Colwell & Coddington, 1994).

RESULTADOS

O total de 237 indiv́ıduos e 38 espécies foi capturado na
Floresta Nacional de Carajás. A floresta foi representada
por 105 indiv́ıduos e 22 espécies. A canga foi representada
por 132 indiv́ıduos e 27 espécies.

Onze espécies foram capturadas somente na floresta (Art-
ibeus cinereus, Artibeus obscurus, Artibeus planirostris,
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Carollia subrufa, Chrotopterus auritus, Desmodus rotun-
dus, Diaemus youngi, Diphyla ecaudata, Mesophylla mac-
connelli, Phyllostomus elongatus e Vampyressa sp.) e
16 espécies somente na canga (Anoura caudifer, Anoura
geoffroyi, Artibeus fimbriatus, Carollia brevicauda, Chiro-
derma sp. Chiroderma villosum, Glossophaga sp., Lon-
chorhina aurita, Phyllostomus hastatus, Platyrrhinus hel-
leri, Platyrrhinus recifinus, Pteronotus davyi, Vampyressa
bidens, Vampyrodes caraccioli, Vampyrum spectrum e Mi-
mon crenulatum). Onze espécies ocorreram nas duas áreas
(Artibeus lituratus, Carollia perspicillata, Lophostoma silvi-
colum, Micronyteris sp, Phyllostomus sp, Platyrrhinus sp,
Pteronotus parnellii, Pteronotus personatus, Sturnira lilium,
Trachops cirrhosus e Uroderma sp.)

A eficiência de captura para floresta foi de 0,0021 morce-
gos/h*rede e para canga foi de 0,0027 morcegos/h*rede. A
curva de acumulação de espécies indica que a diversidade
de espécies ainda não apresenta sinais de saturação tanto
na floresta quanto na canga.

A famı́lia com maior número de capturas, tanto de espécies
quanto de número de indiv́ıduos, foi a famı́lia Phyllosto-
midae. Os filostomı́deos são de fato a famı́lia mais rica
na região neotropical (Fenton, 1992) e apresentam maior
eficiência de captura com o uso de redes de neblina (Voss &
Emmons, 1996).

Apesar de ser esperado que a área de floresta apresentasse
maior riqueza, tal fato não foi observado, sendo obtida
maior riqueza na canga. A amostragem na canga resul-
tou em uma maior eficiência de captura quando comparada
à Floresta. Tal fato pode ser decorrente de vários fatores,
incluindo o feito da lua, o que pode aumentar a eficiência de
captura de morcegos (Voss & Emmons, 1996) e (Esbérard,
2007) e pelo fato da canga ser um ambiente menos complexo,
com mais área livre para o vôo dos morcegos (Fenton, 1983).

O número de espécie encontrado ainda foi considerado baixo
para o bioma. (Marques Aguiar, 1998), recomenda im-
plantação e continuidade de projetos que ajudem a con-
solidar um perfil da quiropterofauna da área

CONCLUSÃO

A Floresta Nacional de Carajás (FLONACA) oferece
condições e estrutura adequada para o monitoramento da
biodiversidade da ordem quiróptera. Recomenda - se assim
a continuidade dos projetos para termos mais conhecimen-
tos e informações sobre a quiropterofauna da FLONACA .
Isso vai ajudar em tomadas de decisões em planejamento
e gestão de recursos naturais validas para outras áreas da
Amazônia.
Agradeço todas as pessoas que de forma direta e indireta-
mente fizeram com que esse trabalho pudesse se concluir.
Aos meus amigos auxiliares de campo Alcivagno Souza
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