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SUL DO MUNICÍPIO DE LONDRINA, ESTADO DO PARANÁ.
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INTRODUÇÃO

A fauna de mamı́feros brasileiros possui 658 espécies, sendo
seis exóticas (Reis et al., 006). Infelizmente a abundância
deste grupo pode ser afetada pela perda e fragmentação do
habitat, extrativismo madeireiro, atividades agropecuárias
e a caça de animais silvestres (Fonseca Et al., 1994). Além
da introdução de espécies exóticas invasoras, como o se-
gundo fator de perda de biodiversidade (Pimentel et. al.,
2000). A fragmentação e a possibilidade de introdução
de espécies podem afetar tanto a dinâmica das populações
e comunidades, como as interações entre as espécies (Fa-
gan et. al., 1999), a presença de urbanização nas prox-
imidades do fragmento, também é um fator que influencia
fortemente a composição de espécies (Olifiers et al., 005).
Esta situação trás grande preocupação sob um ponto de
vista de manutenção da biodiversidade, pois os mamı́feros
exercem importante papel ecológico em diversos ecossis-
temas (Feldhamer et al., 999; Pitman et al., 2002 ). Por
isso, a importância e urgência de pesquisas e inventários
sobre mamı́feros, ainda mais em se tratando do bioma de
mata atlântica e as dificuldades inerentes a esse tipo de es-
tudo (Voss & Emmons, 1996). Segundo Sabino & Prado
(2000), todos os biomas sofrem algum tipo de ameaça,
porêm o bioma Mata Atlântica abriga a segunda floresta
tropical mais ameaçada do planeta, logo após a floresta da
Ilha de Madagascar, na África. Na Mata Atlântica estão
registradas 250 espécies de mamı́feros (cerca de metade
das espécies brasileiras), das quais 82 são exclusivas deste
bioma, e 75 estão ameaçadas. Urge dessa forma que a região
norte do estado do Paraná carece de mais informações sobre
a fauna residente nesses remanescentes. Denotando ainda
mais essa questão quando se trata de fragmentos em áreas
de expansão urbana. Fato que está tornando essa região
do Paraná um mosaico de fragmentos cada vez menores,
ressaltando a importância desse estudo.

OBJETIVOS

Este trabalho teve como objetivo geral, realizar um lev-
antamento qualitativo das espécies de mamı́feros presentes
em dois fragmentos florestais da região sul do munićıpio de
Londrina.

E como objetivos espećıficos avaliar a riqueza de mamı́feros
não voadores em dois fragmentos distintos quanto a pressão
antrópica, um próximo a área de condomı́nios residenciais e
outro próximo a área de cultivo de grãos e granja comercial,
margeando a bacia hidrográfica do Ribeirão do Salto.

MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho foi realizado em dois fragmentos localizados em
área de expansão urbana e agricultura intensiva, um denom-
inado condomı́nio Recanto do Salto e o outro as margens
de manancial hidrográfico do ribeirão do Salto, ambos no
distrito Esṕırito Santo, na região sul de Londrina. Os frag-
mentos são compostos basicamente de vegetação de mata
atlântica (semi - decidual), mas com a introdução de diver-
sas espécies exóticas invasoras, principalmente nas bordas.
Os dois fragmentos estão inseridos em uma área que com-
preende 963 mil m 2, e possui uma grande parte desmatada,
recoberta somente por gramı́neas e árvores esparsas, onde
o fragmento 1 é composto de mata fechada de aproximada-
mente 10 mil m 2 na porção superior e o fragmento 2 com-
posto por uma porção de mata as margens do ribeirão do
salto de aproximadamente 12 mil m 2. Baseado em Ram-
baldi (2003), onde salienta que esse acelerado processo de
fragmentação, a maioria das espécies está representada por
pequenos conjuntos de populações isoladas. Neste contexto
então foram empregadas duas metodologias em ambos os
fragmentos, a direta através de armadilha fotográfica e ob-
servações casuais diretas dos animais. E indireta através
de entrevistas com os moradores locais e plotação de dois
transectos lineares por fragmento, utilizando 8 armadilhas
de pegadas de 1m2 distantes 30 m entre si, dispostas aleato-
riamente entre os transectos. Utilizando para tal, atrativos
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alimentares. As coletas de dados foram bimensais, real-
izadas no peŕıodo de agosto de 2008 até maio de 2009.
Para o método de armadilha fotográfica (Tigrinus 500) e
observações diretas casuais foi feito um esforço de 1032 ho-
ras por um total de 43 dias. Nas armadilhas fotográficas
totalizou - se 40 dias de exposição e coincidentes ao es-
forço de observações diretas. Já as armadilhas de pegadas
foram colocadas aleatoriamente durante 480 horas e 20 dias
nas áreas foco, e suas iscas repostas quando consumidas.
As amostragens foram feitas em pontos aleatórios em cada
transecto e mudadas bimensalmente, na tentativa de mel-
hor explorar as áreas. As entrevistas foram apenas pontuais
e não padronizadas, utilizadas apenas como forma de com-
plementar as observações.

RESULTADOS

O estado do Paraná possúıa 85% de sua área coberta por
formações florestais. A vegetação original dominante no
norte do Paraná sofreu um processo intenso de fragmentação
e perda de habitat resultando numa paisagem composta
de pequenos fragmentos que hoje representam apenas 7,5%
da cobertura florestal nativa(Torezan, 2002). Neste con-
texto, os levantamentos de dados obtidos até o presente
momento foram de 16 espécies, 5 Ordens e 12 Famı́lias. As
espécies, Didelphis albiventris, Hydrochaeris hydrochaeris,
Cavia aperea, Dasypus novemcinctus, Nasua nasua e Le-
pus europeae pode - se observar que são residentes da área
(observação direta, fotográfica, vestigial e entrevista), por
serem vistas com maior freqüência e constância , já as outras
como, Didelphis aurita Tamandua tetradactyla, Cerdocyon
thus, Chaetomys subspinosus, Leopardus pardalis, Herpail-
urus yaguaroundi, Eira barbara, Puma concolor,Dasyprocta
aguti e Lontra longicaudi , foram vistas eventualmente e
registradas através de armadilha fotográfica, vestiǵıos e/ou
entrevista. Os representantes da Ordem Carńıvora são de
extrema importância por estarem no topo da cadeia alimen-
tar, podendo influenciar toda a dinâmica do ecossistema em
que vivem ( Pitman & Oliveira, 2002). A presença destes
carńıvoros nos fragmentos pode ser um indicio de que a
área ainda apresenta condições de pelo menos o transito
destas, mesmo que temporariamente (Eira Barbara, Leopar-
dus pardalis e Puma concolor). Tal fato ainda é corroborado
pela presença constante Chaetomys subspinosus, inclusive
ocorrendo nas residências. Por outro lado a presença con-
stante de capivaras com alto potencial adaptativo (Oliveira,
2006), puderam ser visualizadas facilmente (fragmento 2),
isso pode ser decorrente de condições, como a presença de
meio aquático e gramı́neas introduzidas. Já a cotia só foi
observada uma única vez, no interior do fragmento supe-
rior, fato que deve ser melhor investigado. Os mamı́feros se
destacam por apresentarem uma dif́ıcil visualização ( Reis
et al., 006), mesmo assim as espécies Dasypus novemcinc-
tus, Nasua nasua e Didelphis abiventris foram vistas mais
de uma vez no estudo, sendo os gambás de orelha branca, a
espécie mais comum nesses ambientes perturbados, corrobo-
rado pelas entrevistas de moradores locais. A fragmentação
de habitats pode aumentar a probabilidade de invasões de
espécies exóticas, que por sua vez, pode agravar a com-
petição, predação e introdução de doenças nas espécies na-

tivas (Vieira et al., 003),situação que nos preocupou pela
observação constante de 1 espécie exótica (Lepus europeae),
que está sendo alvo de estudo por outra pesquisadora.

CONCLUSÃO

Apesar de ser uma área fragmentada a amostragem teve
uma riqueza expressiva, e ainda com 7 dessas espécies con-
sideradas vulneráveis (Nasua nasua, Eira Barbara, Leopar-
dus pardalis, Dasyprocta aguti, Lontra longicaudis, Herpail-
urus yaguaroundi e Tamandua tetradactyla) e 1 ameaçada
de extinção (Puma concolor). Apesar de ser um esforço
amostral pequeno, superou todas as espectativas do es-
perado para essa região do munićıpio, inclusive com a
ocorrência de animais topo de cadeia. Isso acreditamos, de-
ver - se provavelmente pelo fato da área ainda estar rodeada
por outros diversos fragmentos de maior porte, inclusive
conectados entre si pela bacia hidrográfica do ribeirão do
Salto. Sendo um deles o maior fragmento da região (346
ha), uma unidade de conservação, o Parque Estadual Mata
dos Godoy considerado o principal remanescente florestal
do norte do Paraná (Rocha, 2006), e que ainda abriga uma
parte da rica fauna de mamı́feros do Estado. Apesar de
avaliarmos somente a riqueza dessa área ficou evidente a ne-
cessidade de avaliações mais amplas que possam abranger
todo o munićıpio. Por isso tivemos a intenção de apenas in-
dicar com o estudo, a importância e a necessidade urgente de
medidas que visem a ampliação de ações conservacionistas
e a revisão do plano diretor do munićıpio em relação a essa
fauna.
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