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INTRODUÇÃO

Os marsupiais da famı́lia Didelphidae confeccionam ni-
nhos para servirem como abrigos, tendo sido registra-
dos para os gêneros Marmosops, Gracilinanus, Mo-
nodelphis, Didelphis, Caluromys e Micoureus (Davis
1947,Miles et al., 1981,Streilein 1982,Tubelis 2000,Lo-
retto 2006). Estes ninhos podem variar desde leitos de
folhas pouco ordenados feitos por Didelphis (Palma e
Gurgel - Gonçaves obs. pess.) até ninhos mais ordena-
dos e firmes como em Gracilinanus (Tubelis 2000).
São comuns registros de marsupiais ocupando caixas -
ninho feitas para aves, sendo tais ocorrências relacio-
nadas ao hábito destes animais procurarem abrigos em
ocos de árvores (Tubelis 2000). Tais registros levaram
mastozoólogos a utilizarem caixas - ninho como aborda-
gem alternativa para o estudo de biologia populacional
de marsupiais (Loretto 2006).
Os marsupiais da famı́lia Didelphidae possuem uma
gestação muito curta, com cerca de 14 dias, dando à
luz a filhotes muito pequenos e pouco desenvolvidos
(Hunsaker, 1977). O parto é seguido por um peŕıodo
em que os filhotes ficam presos às mamas da mãe den-
tro do marsupio, ou região equivalente nas espécies sem
marsupio. Após adquirirem pelos e formato similar aos
adultos os filhotes passam a ficar agarrados às costas
da mãe até o desmame (Hunsaker, 1977). Este peŕıodo
de dependência da mãe e recém - independência são
mal compreendidos em populações naturais, devido às
limitações do tradicional método de captura com arma-
dilhas.

OBJETIVOS

Os objetivos deste estudo foram 1) Descrever os padrões
de ninhos feitos por marsupiais em caixas - ninho e 2)
obter informações sobre a biologia reprodutiva de Mar-
mosa murina com ênfase nas fases mais cŕıpticas

MATERIAL E MÉTODOS

Local de Estudo
Realizamos o estudo em um fragmento de Mata
Atlântica (7,4 ha) inserido em uma matriz urbana, lo-
calizado no campus da UFPB, em João Pessoa - PB,
Brasil. A vegetação do fragmento é uma floresta semi -
dećıdua secundária tardia com árvores de até 30 m de
altura.
Planejamento da Amostragem
Realizamos um estudo de marcação e recaptura de mar-
supiais capturados nas caixas - ninho. As caixas - ninho
(n = 30) foram feitas com canos de PVC e dispostas
(espaçamento = 10m) ao longo de um transecto, sendo
10 delas sobre o solo e 20 no sub - bosque. As caixas -
ninho permaneceram no campo entre fevereiro/2009 e
fevereiro/2011, sendo revisadas semanalmente, exceto
nos meses de novembro a janeiro, totalizando um es-
forço amostral de 2280 caixas x semanas. Os animais
capturados foram marcados por perfurações na orelha,
pesados, medidos e classificados em classes etárias ba-
seadas em erupção e desgaste dos dentes (Tyndale -
Biscoe & Mackenzie 1976).
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RESULTADOS

Nas caixas - ninho encontramos 38 ninhos (taxa de uso
das caixas - ninho = 1,6%) feitos com folhas secas de
dicotiledôneas, seguindo dois padrões distintos de cons-
trução: ninhos de padrão 1 foram encontrados no sub
- bosque, sendo entrelaçados de folhas formando um
“casulo”. Ninhos com este padrão foram encontrados
vazios (n = 15), ou ocupados por M. murina (n = 22).
Um ninho do padrão 2 foi encontrado vazio no chão e
era constituido por um amontoado frouxo de folhas. Os
ninhos de padrão 1 possuiam peso de 4,9 a 26,7g (10,4
± 5,4g; n = 21), compostos por 9 a 87 folhas (41,1 ±
20,7 folhas; n = 25), cujo comprimento era de 2 a 30
cm (9,3 ± 1,6cm; n = 700). Nos ninhos ocupados por
M. murina, houve correlação significativa do peso do
animal com o peso do ninho (r = 0,741; p = 0,001; n =
17), e com o número de folhas no ninho (r = 0,815; p ¡
0,001; n = 19), mas não com o comprimento das folhas
utilizadas (r = 0,333 p = 0,420; n = 8). Os maiores
ninhos foram feitos por fêmeas lactantes. A proporção
de ninhos ocupados sugere um tempo de permanência
médio de 4,2 dias para M. murina.
Dentre as caixas - ninho ocupadas por Marmosa mu-
rina, a maioria foi ocupada por fêmeas (71%; n = 28),
incluindo fêmeas lactantes (n = 6), fêmeas adultas não
reprodutivas (n = 4) e fêmeas jovens (n = 10). Os
machos foram representado por adultos (n = 3) e por
jovens (n = 5). Todas as classes etárias foram encon-
tradas nas caixas - ninho, desde jovens recém - inde-
pendentes (13 a 21,5g), adultos não reprodutivos (25 a
46g) e fêmeas reprodutivas (44 a 59g), estas incluindo
mães com filhotes recém - nascidos presos às mamas e
mães com filhotes agarrados às costas (14 a 16g). Ma-
chos velhos (¿37g) estiveram ausentes das caixas - ni-
nho. Todas as ocupações múltiplas (n = 3) foram por
mães acompanhadas por suas ninhadas.
A taxa de uso da caixas - ninho observada neste estudo
foi comparável às taxas encontradas em outros estudos
na Mata Atlântica, que variaram de 1,2% a 3,9% (Tube-
lis 2000,Loretto 2006). Os ninhos de M. murina eram
similares aos descritos para Gracilinanus microtarsus e
Marmosops incanus (Tubelis 2000,Loretto 2006). Os
ninhos constrúıdos por M. murina foram mais leves e
possuiam consideravelmente menos folhas que os cons-
trúıdos por animais dos gêneros Gracilinanus e Mar-
mosops (Tubelis 2000,Loretto 2006). Embora caixas -
ninho fossem ocupadas indiv́ıduos de M. murina de am-

bos os sexos e de diferentes idades, outros padrões po-
dem ocorrer, como em G. microtarsus, no qual apenas
fêmeas com ninhadas ocuparam caixas - ninho (Tubelis
2000). A revisão semanal de caixas - ninho propiciou
observar detalhes dos peŕıodos pré - e pós - recruta-
mento não observáveis com a metodologia padrão de
capturas com armadilhas.

CONCLUSÃO

1) Dois padrões de ninhos foram encontrados, sendo
o mais organizado deles atribúıvel a M. murina. 2)
Fêmeas de todas classes etárias ocupam caixas - ninho,
sendo que a maior atividade está relacionada aos dois
peŕıodos reprodutivos na estação chuvosa.
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