
USO DO HABITAT E ÁREA DE VIDA DE PEQUENOS
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INTRODUÇÃO

Os pequenos mamı́feros desempenham importantes
funções no ambiente, estão ligados a dispersão de se-
mentes, a riqueza de espécies, pois participam da ca-
deia trófica, dessa maneira é importante a captura des-
ses animais para analisar e monitorar a abundância,
distribuição e relação com o habitat (COOK et al., .,
2004). Nowak (1991) destaca que os roedores apre-
sentam o maior número de espécies dentre as or-
dens de mamı́feros, com 29 famı́lias, 426 gêneros e
1814 espécies, no Rio Grande do Sul cerca de 40
espécies de roedores silvestres são catalogados. Gueler -
Costa (2000) enfatiza que apesar da fauna de pequenos
mamı́feros da América do Sul ser muito rica, são escas-
sas as informações sobre este grupo. Uma amostragem
sistemática através da captura por armadilhas pode for-
necer dados quantitativos sobre as espécies de roedores
silvestres e definir parâmetros populacionais, como dis-
tribuição, área de vida, abundância e diversidade por
estação de captura (AMLANER, 1980). A utilização
da técnica de Captura - Marcação - Recaptura (CMR)
possibilita o conhecimento das caracteŕısticas descriti-
vas de uma população de pequenos mamı́feros (MOSS
et al., ., 1982; FERNANDEZ, 1989). Possuir uma área
de vida delimitada é extremamente importante para a
espécie, uma vez que, a medida que os espaços e ele-
mentos compreendidos dentro da área de vida se tor-
nem familiares, haverá menor gasto de energia para a
procura de alimento e abrigo, além do que permitirá
evitar ou escapar dos predadores de modo mais efici-

ente, resultando num aumento do sucesso reprodutivo
(EWER, 1968).

OBJETIVOS

Este estudo tem como objetivo geral determinar a uti-
lização de habitats e a área de vida dos pequenos
mamı́feros do Parque Estadual Papagaio - Charão, no
munićıpio de Sarandi, RS

MATERIAL E MÉTODOS

Área de estudo O estudo foi desenvolvido na unidade de
Conservação Parque Estadual Papagaio - Charão, com
área de 1.000 ha localizado nas coordenadas 27°53’22.6”
de latitude sul e 52°49’31.5” de longitude Oeste, na
zona rural do munićıpio de Sarandi/RS, situado na
porção norte do estado do Rio Grande do Sul. Esta
unidade de conservação está inserida na região eco-
climática Planalto Médio cujos elementos arbóreos per-
tencem a Região da Floresta Ombrófila Mista. Metodo-
logia Para a captura dos pequenos mamı́feros foi mon-
tado um gradeado de armadilhas, com dimensões de
200 X 200 m, totalizando uma área de 4,0 ha, incluindo
uma área que está em regeneração e outra já em estado
avançado de regeneração. O gradeado foi formado por
10 linhas (A - J) contendo 10 estações de captura (1 -
10), espaçadas 20 m entre si. As armadilhas live trap,
padrão tomahawk nas dimensões 12X12X25 cm de al-
tura, largura e profundidade, respectivamente, foram
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posicionadas alternadamente em cada linha (A1,.., A9,
B1, .., B10, ..), iscadas com uma rodela de milho verde,
com pasta de amendoim. As capturas foram realizadas
durante 30 dias consecutivos no mês de Março/Abril,
totalizando um esforço amostral de 6.600 armadilhas
durante a coleta. Os animais capturados foram aneste-
siados com éter et́ılico, pesados, medidos com relação
aos comprimentos da cabeça/corpo, cauda, pé traseiro
com unha, pé traseiro sem unha, orelha interna direita,
foram verificados quanto ao sexo e à condição repro-
dutiva (fêmeas quanto a perfuração da vulva: perfu-
rada (reprodutivamente ativa) ou não perfurada (re-
produtivamente inativa) e machos quanto a posição dos
test́ıculos, se desenvolvidos em posição escrotal (repro-
dutivamente ativo) ou não desenvolvidos (reprodutiva-
mente inativo), e, posteriormente foram marcados com
brincos metálicos numerados (fish and small animal tag
size 1 - National Band and Tag Co., Newport, Ken-
tucky) na orelha esquerda. Quanto as recapturas foi
registrado somente o número do brinco com posterior
soltura dos animais. A revisão das armadilhas foi reali-
zada pelo peŕıodo da manhã, seguida da reposição das
iscas. As áreas de vida foram determinadas levando em
consideração o poĺıgono formado pelas capturas mais
externas de cada indiv́ıduo dentro do gradeado.

RESULTADOS

Foram amostrados 65 indiv́ıduos pertencentes a 6
espécies em um total de 173 capturas. Destas capturas
109 (63%) foram na área de mata e 64 (37%) foram
na área de capoeira. Índice de captura de 2.62%. O
número de capturas, ainda que baixo, é comum nesta
época do ano no sul do Brasil (Kubiak, 2008). A riqueza
verificada, 6 espécies, se compara a outros trabalhos já
realizados, Ribeiro e Marinho - Filho (2005) em tra-
balho desenvolvido no Cerrado, capturaram 8 espécies,
com o mesmo esforço amostral mas com coletas dis-
tribúıdas ao longo de todo o ano, envolvendo estações
com maior chance de capturas. O que preocupa é a
ocorrência de duas espécies exóticas no interior de uma
Unidade de Conservação. Dos 67 indiv́ıduos captura-
dos 21 pertencem a Akodon montensis, 7 pertencem a
Eurioryzomys russatus, 16 pertencem a Oligoryzomys
flavescens, 6 pertencem a Oligoryzomys nigripes, 1 per-
tence Sooretamys angouya, 13 pertencem a Mus mus-
culus, 1 pertence a Rattus rattus. As espécies mais
comuns, Akodon montensis seguido de Oligoryzomys
flavescens, apresentam grande plasticidade em relação
às condições dispońıveis nas áreas de estudo. Estas
espécies são consideradas comuns, abundantes e am-
plamente distribúıdas (UMETSU e PARDINI, 2007).
A presença das espécies exóticas provavelmente estão
refletindo o efeito antrópico das áreas agŕıcolas que en-
volvem a UC. As áreas de vida foram determinadas

para indiv́ıduos que apresentaram no mı́nimo cinco cap-
turas. Foi estabelecida uma área de vida de 800 m2
para um indiv́ıduo fêmea de Oligoryzomys flavescens
na capoeira. Um indiv́ıduo de Eurioryzomys russa-
tus fêmea estabeleceu uma área de 1.200m2 na área de
mato. Um roedor exótico, Mus musculus macho uti-
lizou 1.600m2 na capoeira. Sete indiv́ıduos de Akodon
montensis, sendo dois machos e cinco fêmeas utilizaram
em média 4.342 m2; 4.200m2 para os machos e 5.120
m2 para as fêmeas, sendo tanto no mato e tanto na
capoeira. Com a determinação das áreas de vida dos
indiv́ıduos de maior ocorrência pode se notar uma clara
preferência por habitat de mata em detrimento a capo-
eira. Pode - se inferir que a área de mata seja utilizada
primariamente e que incursões esporádicas sejam feitas
a capoeira na procura de alimentos. É provável que os
indiv́ıduos que habitam porções do ambiente com maior
quantidade de recursos, necessitem de áreas menores
para satisfazer suas necessidades. Por outro lado, nas
porções com recursos mais escassos ou mais dispersos,
os indiv́ıduos devem apresentar áreas de vida maiores
(MILANO, 2007).

CONCLUSÃO

Os resultados deste estudo permitem inferir que a uti-
lização do hábitat e a área de vida das espécies refletem
a disponibilidade de recursos no ambiente bem como a
partilha dos mesmos com outras espécies. A maioria
dos indiv́ıduos utiliza apenas um tipo de habitat, a não
ser espécies generalistas como Akodon montensis que
estabeleceram uma área de vida em área florestada e
na capoeira. Mus musculus e Rattus rattus, por serem
espécies exóticas apresentam clara preferência pela ca-
poeira, caracterizando ambientes antropizados.
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