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INTRODUÇÃO

Esse trabalho foi realizado no munićıpio de Venda Nova do
Imigrante, na fazenda Brunoro Agro - Av́ıcola, localizada
na região serrana do sul do Estado do Esṕırito Santo, área
em que grande parte da Floresta Atlântica Montana foi sub-
stitúıda por pastagens e monoculturas como o café, restando
apenas pequenos e isolados fragmentos florestais.

A Mata Atlântica é detentora de uma alt́ıssima biodiversi-
dade e de um valioso banco genético, sendo a formação vege-
tal mais antiga do Brasil, com aproximadamente 70 milhões
de anos (Leitão - Filho, 1987), A Floresta Pluvial Atlântica
ou Mata Atlântica é um corpo florestal do Brasil oriental,
estendendo - se do Rio Grande do Norte até o Rio Grande
do Sul na faixa litorânea, pode ser dividida em dois corpos:
Floresta Litorânea e Floresta de Montanha, ambas com um
grande número de endemismos (Sick, 1997).

Existem atualmente 4809 espécies de mamı́feros descritos
em todo o mundo. O Brasil detém 524 espécies, cerca de
11% do total de espécies descritas.As espécies de mamı́feros
que ocorrem no Brasil estão distribúıdas em 11 ordens
(Câmara e Murta, 2003).

De modo geral, os mamı́feros possuem hábitos cŕıpticos ou
são noturnos, tornando sua observação na natureza muito
dif́ıcil (Becker e Dalponte, 1991). Esta talvez seja a prin-
cipal razão pela qual ainda haja espécies desconhecidas
(Sabino e Prado, 2000). Segundo Gheler - Costa (2002),
áreas agŕıcolas que exibem alteração do uso do solo, pre-
sença de animais domésticos (gatos e cachorros) e poucas
áreas naturais, a densidade de mamı́feros, que é baixa nat-
uralmente, se tornam menor nessas circunstâncias.

Diante destes cenários, as áreas de Reserva Legal se config-
uram verdadeiros refúgios para espécies que necessitam de
locais com bom estado de conservação para sobreviverem.

OBJETIVOS

Levantar de forma qualitativa quais as espécies de
mamı́feros utilizam as áreas de reserva legal na Fazenda
Brunoro Agro - Av́ıcola na região sul serrana do Espirito
Santo.

MATERIAL E MÉTODOS

A área de estudo se situa no munićıpio de Venda Nova do
Imigrante, ES, em uma propriedade rural produtora de café
arábica tipo exportação e granjas de frango de corte. A
área objeto deste levantamento pertence à Reserva Legal da
Fazenda Brunoro Agro - Av́ıcola. A Reserva Legal é um tipo
de Unidade de Conservação criada através do Código Flore-
stal (Lei 4771/65), que para a região sudeste corresponde a
20% da área da propriedade. Na fazenda em questão, com
área total de 64,04 ha a reserva legal é de 12,85 ha, o que
corresponde a 20,06% do total da área, estando assim de
acordo com a exigência da legislação em vigor.

A reserva legal da fazenda esta dividida em três fragmen-
tos de Mata Atlântica em estagio secundário, interligadas
por micro corredores implantados a apenas 6 meses, possui
ainda duas nascentes e um pequeno brejo, além de uma área
de nascente reflorestada há 10anos.

O levantamento da mastofauna foi realizado, baseando - se
nos seguintes pontos: P1 com 750 metros de altitude e coor-
denadas 272384 E, 7738 306 N correspondente ao fragmento
1; P2 810 metros de altitude e coordenadas de 272228 E;
77377778 N correspondente ao fragmento 2; P3 960 metros
altitude coordenadas 272393 E; 7738305 N correspondente
a área reflorestada a 10 anos e P4 980 metros de altitude e
coordenadas 272812 E; 7738790 N correspondente ao frag-
mento 4. As coordenadas foram obtidas através do aparelho
GPS marca Magellan, modelo Sportrack.
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Para o levantamento dos mamı́feros não - voadores, neste
estudo foram utilizadas duas diferentes técnicas: registro vi-
sual e registros de vest́ıgios. A combinação destas técnicas
tem sido efetiva para assegurar a amostragem da diversidade
de mamı́feros não voadores e também tem sido utilizada em
outros estudos em regiões tropicais (Pine, 1973; Eisenberg
et al., 979; Emmons, 1984; Rabinowitz e Nottingham, 1989;
Stallings, 1989; Stallings et al., 991; Voss E Emmons, 1996;
Passamani et al., 000).

O trabalho foi realizado de janeiro a julho de 2006, per-
correndo todas as áreas de posśıvel acesso, no peŕıodo do
amanhecer (7:00h às 10:00h), crepúsculo (16:00 ás 18:00), e
noite ( 20:00 ás 23:00) durante 9 horas diárias em 2 dias da
semana. Os equipamentos utilizados foram: máquina fo-
tográfica digital Sony Cyber - Shot DSC - H2, armadilha
fotográfica convencional tigrinus 6.0C, paqúımetro, lápis,
caderneta de campo, guia de campo de pegadas, guia de
rastros de mamı́feros e gesso para moldar as pegadas.

Para identificação das espécies foi utilizado Paz e Venturini
(2003) como guia de campo de pegadas e como literatura
aprofundada com maiores detalhes das espécies foi utilizado
o guia de rastros Becker e Dalponte (1991). Para sistemática
e taxonomia das espécies seguiu Wilson e Reeder (1993).

Registro visual

O método de visualização utilizado consistiu na busca de
observação dos mamı́feros ao longo dos percursos da área,
num dado horário. Foram realizadas caminhadas em trilhas
existentes no local. Durante o percurso, feito em silêncio,
todas as áreas de posśıvel acesso foram inspecionadas.

Registro de vest́ıgios

O reconhecimento da área foi feito por meio de exploração
das trilhas para se achar as posśıveis áreas de maior proba-
bilidade de sucesso na localização de vest́ıgios. Foram con-
siderados como vest́ıgios pegadas, fezes, ossadas, espinhos e
tocas.

Análise e Identificação de fezes

As fezes encontradas durante as caminhadas foram anal-
isadas e identificadas no local. A Identificação das amostras
fecais foi feita com auxilio do guia de rastros (Becker e
Dalponte, 1991) e através de caracteŕısticas como: restos
alimentares, tamanho, local de deposição.

Rastreamento de pegadas

Esta técnica consiste em rastrear locais de terra argilosa, nas
trilhas e próximos aos cursos de água, onde o animal tenha
passado e deixado seus rastros, tocas, e espinhos. As pe-
gadas encontradas foram identificadas com o auxilio do guia
de pegadas de mamı́feros silvestres (Paz e Venturini, 2003).
Suas medidas (comprimento, largura) foram tomadas com
um paqúımetro e registradas na caderneta de campo, com
outras informações, local, hora. Quando encontradas em
um bom estado foram fotografadas. Também foram iden-
tificadas tocas de mamı́feros que continham algum tipo de
vest́ıgio seguro para identificação da espécie.

As pegadas em estado natural e sem interferência foram
moldadas com gesso, método que consiste no preparo de
uma massa de gesso que é derramada sobre a pegada, cer-
cada com uma tira de cartolina. Quando o gesso estiver
seco e duro, à tira de cartolina é removida e a peça sacada,
com cuidado, do substrato (Paz e Venturini, 2003). Poste-
riormente, foram limpas cuidadosamente retirando - se os

excessos de substratos que ficam presos no gesso. Outros
vest́ıgios seguro para identificação como, ossadas e espinhos
também foram armazenados em sacos plásticos e etiqueta-
dos.

RESULTADOS

Foram registrados neste trabalho 20 espécies de mamif-
eros nao voadores distribuidas em 14 familias. Sendo elas:
Didelphidae, Bradypodidae, Dasypodidae, Canidae. Feli-
dae, Procyonidae, Mustelidae, Cavidae, Erethizontidae, Hy-
drocharidae, Sciuridae, Leporidae, Cerv́ıdea e Cebidae.

As espécies encontradas foram: Didelphis au-
rita,Gracilinanus agilis, Philander frenat, Bradypus Varie-
gatus, Dasypus novemcictus,Euphractus sexcinctus, Puma
yaguarondi, Leopardus tigrinu, Procyon cancrivorus Galic-
tis vittata, Lontra longicaudis, Eia bárbara, Cavia aperea,
Sphiggurus villosus, Hydrochaeris hydrochaeris, Sciurus
aestuans, Sylvilagus brasiliensis, Mazana sp. e Alouatta
sp.

Tendo em vista as pequenas dimensões dos fragmentos de
mata existentes na área de estudo e seu estado de recu-
peração não muito avançado, o presente estudo obteve re-
sultados satisfatórios, a diversidade de espécies encontradas
no local é comparada a padrões de áreas maiores, pode - se
ter como base trabalhos de mesmo cunho, mesmo efetua-
dos em áreas muito maiores, um exemplo é o trabalho real-
izado no Parque Estadual Paulo César vinha (Venturini et
al., 996) que apresenta uma superf́ıcie territorial de aprox-
imadamente 1500 hectares, com 28 espécies de mamı́feros
não voadores.

A representatividade de mamı́feros na Brunoro Agro-
Av́ıcola também pode ser comparada em números à quan-
tidade de espécies de mamı́feros registrados na Bacia do
Rio Itapemirim (55 espécies), durante as duas expedições
de descida do rio, as espécies registradas na área de es-
tudo corresponde em números arredondados a 22% de toda
mastofauna registrada em toda a bacia, que percorre 15
munićıpios sendo Cachoeiro de Itapemirim o maior e mais
desenvolvido.

CONCLUSÃO

A manutenção adequada de áreas de Reserva Legal, bem
como a previsão da interligação de fragmentos de mata
através de corredores ecológicos, se configuram como im-
portantes fatores para a manutenção das especies da masto-
fauna na área de estudo.

A região serrana do estado foi muito alterada pela ação
desenfreada do homem, restando apenas fragmentos de
mata desconectados, a preservação e conservação dessas
áreas florestais tornam - se necessárias para a manutenção
de algumas espécies importantes da fauna e flora local,
sendo imprescind́ıvel tomar medidas mitigadoras tais como
a ligação destes fragmentos, que sao indispensáveis para a
manutenção da variabilidade genética da fauna existente
dentro destes. É importante ainda o plantio de espécies
vegetais nativas de Mata Atlântica, para que estas possam
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dar suporte nescessário a permanência das espécies encon-
tradas na região e ser atrativo para outras que habitam esse
bioma.
Os resultados deste estudo demonstram que os trabalhos de
preservação e recuperação de áreas, bem como a proibição
de caça na propriedade do Sr. Ricardo Brunoro vem
surtindo efeito na preservação de varias espécies na região
serrana de nosso estado, o que demonstra também a im-
portância de áreas de reserva legal como refugio para estas
espécies.

REFERÊNCIAS

Becker, M & Dalponte, J.C. Rastros de mamı́feros silvestres
brasileiros. EDUNB: Braśılia, 1991. 179 p.
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letim do Museu de Biologia Mello Leitão (N. Ser.), 11/12:
215 - 228.
Paz, P.R; Venturini. A. Guia ilustrado de mamı́feros da
Reserva Natural da Vale do Rio Doce. Vila Velha: Origi-
nalis Natura, 2003.
PINE, R. H. 1973. Mammals (exclusive of bats) of Belém,
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