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INTRODUÇÃO

As espécies exóticas invasoras quando introduzidas em
ecossistemas, alteram sua dinâmica natural colonizando
rapidamente o novo habitat. Ocasionalmente podem
suprimir as espécies nativas mais suscet́ıveis. Devido a
estas caracteŕısticas são reconhecidas como a segunda
causa mundial de perda de diversidade biológica, com
impactos equivalentes aos gerados por efeitos de mu-
danças climáticas. (Instituto Ambiental do Paraná,
2008). Um número pequeno de indiv́ıduos, represen-
tando uma pequena fração da variação genética da
espécie em seu ambiente natural, pode ser suficiente
para gerar danos ambientais massivos em um novo am-
biente (Programa Global de Espécies Invasoras, 2005).
Para a conservação da biodiversidade, o ex́ımio manejo
das espécies exóticas é primordialmente necessário. As
ações de prevenção, controle, monitoramento e erra-
dicação envolvem diversas esferas da sociedade, reque-
rendo esforços do conjunto para reduzir os impactos
ambientais causados pelas espécies exóticas invasoras.

OBJETIVOS

O presente estudo tem por meta contextualizar através
de revisão de literatura as estratégias de manejo re-
alizadas no estado do Paraná no âmbito das espécies
exóticas de fauna.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram avaliados diversos estudos apresentados em
periódicos cient́ıficos nacionais, legislação estadual, na-
cional e internacional pertinente e iniciativas de orga-

nizações ambientais. A partir das informações encon-
tradas foi elaborada uma śıntese de seus conceitos.

RESULTADOS

A complexidade e a abrangência das conseqüências de
invasões biológicas sobre os recursos naturais e os seres
humanos têm levado à mobilização mundial e ao desen-
volvimento de ações articuladas e abrangentes. Tais
iniciativas incluem a consolidação de estratégias na-
cionais e/ou poĺıticas espećıficas (Miller, Gunderson,
2004). O Paraná é o primeiro estado brasileiro com
um programa consolidado que visa proteger a biodiver-
sidade nativa dos impactos negativos decorrentes das
invasões biológicas. O Programa de Controle e Erra-
dicação de Espécies Exóticas Invasoras do Estado do
Paraná reconhece 58 espécies exóticas pertencentes à
fauna em ambientes naturais e 11 em ambientes ur-
banos e periurbanos (Instituto Ambiental do Paraná,
2009). As atividades relacionadas às espécies exóticas
devem priorizar as áreas pertencentes ao Sistema Na-
cional de Unidades de Conservação SNUC. Quanto ao
reconhecimento de organismos exóticos, o manejo efe-
tivo das Unidades de Conservação (UCs) precisa incluir
um sistema permanente de prevenção e detecção pre-
coce da chegada destas espécies, assim como um bom
diagnóstico das já existentes (Ziller, 2006). Das 66 UCs
existentes no Estado do Paraná as espécies exóticas
estão presentes em 63, sendo 25 Áreas de Proteção
Integral (Almeida, 2010; Instituto Ambiental do Pa-
raná, 2010). A dinâmica desempenhada por espécies
exóticas requer ações de controle imediatas, pois a len-
tidão em sua implementação implica em uma redução
significativa das possibilidades reais da erradicação ou
controle efetivos, aumentando os custos necessários e
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reduzindo a capacidade do ecossistema se recuperar à
sua condição natural (Instituto Ambiental do Paraná,
2008). É imperativo que as questões de conservação
da biodiversidade recebam prioridade, em função da
falta de ações passadas e presentes para enfrentar os im-
pactos ambientais decorrentes da presença de espécies
exóticas invasoras (Oliveira, Machado, 2009). Ana-
lisando a produção cient́ıfica no Paraná, observou -
se que as espécies exóticas são, em sua maioria, cita-
das em estudos de levantamento e riqueza de espécies,
sendo ainda insuficientes os estudos sobre sua biolo-
gia e suas consequências no ambiente. Em contrapar-
tida, estudos mais espećıficos podem ser encontrados
em espécies como Limnoperna fortunei Dunker, 1857 e
Achatina fulica Bowdich, 1822, assim como em exem-
plares da ictiofauna. Atualmente, o Instituto Hórus
possui diversos projetos em andamento no âmbito de
diagnosticar as populações de espécies exóticas no páıs
e a amplitude na qual seus impactos acarretam, lide-
rando programas de erradicação e controle destes or-
ganismos (Instituto Hórus, 2011). Afiliado à Invasives
Information Networks (I3N, 2011) contribui com uma
vasta base de dados e apresenta a análise do potencial
de risco ambiental, disponibilizando uma importante
fonte de conhecimento, a qual fornece subśıdios para
ações sobre as espécies exóticas invasoras. Embora as
sociedades protetoras dos animais possam rechaçar ini-
ciativas de controle de animais, é fundamental que isso
aconteça. A eutanásia de espécies exóticas invasoras,
ainda que de forma ética e com mı́nimo sofrimento, é
uma medida necessária para viabilizar a manutenção da
integridade ecológica nas UCs (Ziller, 2006). Por esse
motivo, a conscientização da população é uma premissa
indispensável para a execução e sucesso das atividades.

CONCLUSÃO

O reconhecimento do potencial gerador de impactos das
espécies exóticas invasoras e sua amplitude exercida nos
ecossistemas naturais é o primeiro passo para se tomar
decisões cab́ıveis que guiem as atividades preventivas
e a mudança de comportamento da sociedade. Ultra-
passado os obstáculos legais, emerge a necessidade de

ampliar campanhas de conscientização, de fomento às
pesquisas, de estudos biológicos e ecológicos espećıficos,
da avaliação dos impactos e da execução das alternati-
vas viáveis de intervenção ante a presença das espécies
exóticas.
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