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INTRODUÇÃO

Muitos mamı́feros têm o habito de usar abrigos para
sua proteção, alguns deles podem ser simples como uma
sombra de árvore, porém outros podem ser mais com-
plexos e necessitam ser moldados (Reichman e Smith,
1990). Este é o caso do tatu que constrói o seu próprio
abrigo. O tatu é um mamı́fero da Ordem Xenarthra e
da Famı́lia Dasypodidae que possui grande expressão
nos biomas brasileiros. Estudar a ecologia deste ani-
mal é uma tarefa dif́ıcil devido ao fato de estar sempre
se escondendo, porém conforme McDonough et al., ,
(1999), os tatus são animais escavadores, deixando ras-
tros de sua presença. Segundo Anacleto (2006) e por
Silva (2006) o tatu tem grande importância num ecos-
sistema, atuando como um controlador em uma flo-
resta, pois sua dieta é composta em sua maioria por
insetos da ordem Isoptera (cupins) e Formigas (Hyme-
noptera), o que resulta no controle destas populações.
Avaliar os ind́ıcios e as tocas feitas por eles é uma boa
maneira de se obter informações sobre a ecologia do ani-
mal. Diferentes dimensões de toca podem estar associ-
adas a vários fatores, como o uso (abrigo ou refúgio) , a
idade do animal e a espécie que ocupa a toca (González
2001, McDonough et al., 1999). Conforme é indicado
por Platt, Rainwater e Brewer (2003) e Arteaga e Ven-
ticinque (2007) acredita - se que existe um padrão de
escolha do local para construção da toca. Quanto à
orientação da sáıda da abertura da toca, existem in-
formações desiguais para variados tipos de vegetação.
Na Floresta Ombrófila Mista (FOM), pouco se sabe so-

bre a ecologia dos Tatus, e as principais informações
tratam do tatu - galinha (Dasypus novemcinctus), por
ser o mais comum devido a sua ampla distribuição, no
entanto já foram descrita pelo menos quatro espécies
de Dasypodidae nesta fitofisionomia no Estado.

OBJETIVOS

Obter informações sobre o tamanho e orientação das
tocas de Tatus em um ambiente de Floresta Ombrófila
Mista (FOM), a fim de fornecer informações ecológicas
sobre o tatu.

MATERIAL E MÉTODOS

O local de estudo foi uma parcela de 1 ha em fragmento
florestal de FOM no munićıpio de Painel, SC. Na par-
cela estudada foi feita uma varredura da área a procura
das tocas de tatus. Quando estas eram localizadas, fo-
ram tomadas medidas de largura, altura, profundidade
até a primeira curva, e ângulo de orientação da sáıda da
abertura; todas as amostras eram marcadas em um sis-
tema de coordenadas geográficas e eram feitas análises
quanto as condições ambientais em que a toca se loca-
lizava.
Os dados foram analisados através de estat́ıstica des-
critiva e os resultados foram expressos em: média;
variância; erro padrão, e com histogramas para análise
de frequências e distribuição das dimensões. Nos testes
de normalidade das dimensões de toca utilizou - se o
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teste para normalidade de Kolmorogov - Smirnov. E
para avaliar a orientação das sáıdas das aberturas das
tocas se possúıam ou não distribuição uniforme foi uti-
lizado o teste de Kuiper.

RESULTADOS

Foram contabilizadas 49 tocas de tatu na parcela.
Cerca de 14,28% das tocas foram encontradas sobre
ráızes e 41,26% sobre rochas. Os dados métricos (cm)
coletados das tocas correspondem a largura (média=
22, 64 variância= 25, 20 erro padrão= 0,71) altura
(média= 19, 35 variância= 43, 85 erro padrão= 0, 94)
para profundidade (média= 65, 22 variância= 786,42
erro padrão= 4,00) O teste de Kolmorogov - Smirnov
apresentou distribuição normal somente para largura
(d = 0,12503 e p ¿ 0,20). A avaliação da orientação
da abertura da toca sugere um predomı́nio da abertura
para Norte (Média=359,464° Variância circular=0,273
Erro Padrão=6,487) para teste de uniformidade de Kui-
per valores de V = 4,059 e p ¡ 0,01.
Nos dados de altura e profundidade a alta variância en-
contrada é explicada por McDonough et al., (1999)
e González (2001) que salientam a diferença entre to-
cas pelos diferentes usos e o seu local de construção,
assim como a largura das tocas, que apresentaram uma
distribuição uniforme, porém não coincidiu com os da-
dos de larguras de tatus na literatura. McDonough et
al., (1999) já indicava esta diferença de largura em
biomas diferentes, pois as dimensões dos animais são
diferentes em cada região, necessitando uma tomada
de medida biométrica de tatus na região estudada. A
orientação das aberturas das tocas pode ter sido in-
fluenciada pelo fato da área estudada ser uma encosta
direcionada ao norte, necessitando uma maior amos-
tragem para melhores conclusões. Em um estudo feito
por González (2001), também foi observado a preferen-
cia pela construção sobre rochas e ráızes, podendo esta
ser justificada pela estabilidade do solo oferecida por
estes fatores.

CONCLUSÃO

É necessário o estudo de novas áreas, para serem com-
paradas, assim desta maneira validando as informações.
A largura apresentou uma distribuição próxima a nor-
mal, levando a crer que há uma dominância de uma
espécie na área, fato que só pode ser confirmado com
a captura do animal. Esta informação no futuro pode
levar a identificação da espécie na área apenas com a
tomada da medida da largura da toca.

REFERÊNCIAS

ANACLETO T. C. S. 2007. Food Habits of Four Arma-
dillo Species in the Cerrado Area, Mato Grosso, Brazil.
Zoological Studies 46(4), p 529 537.
ARTEAGA M. C, VENTICIQUE E. M. 2007. Influ-
ence of topography on the location and density of arma-
dillo burrows(Dasypodidae: Xenarthra) in the central
Amazon, Brazil. Mammalian Biology. P 262 267.
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