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INTRODUÇÃO

O Cerrado, segundo maior bioma do Brasil, cobria ori-
ginalmente 2.031.990 km2, constituindo a mais extensa
região de savana da América do Sul. Apesar de sua
extensão e relevância para a conservação da biodiversi-
dade, o Cerrado é pouco representado no sistema bra-
sileiro de áreas protegidas. Apenas 5,5% de sua ex-
tensão original estão em unidades de conservação (Mit-
termeier et al., 005). É fundamental, portanto, estabe-
lecer estratégias de conservação em grande escala. Para
tanto, identificar áreas com alto valor de conservação
que sejam significativas em um contexto global, con-
tinental ou regional é tão importante como a criação
de reservas (Orme et al., 005). No entanto, falta a in-
formação sobre onde concentrar esforços de conservação
(Loyola et al., 2007) e, frequentemente áreas relevantes
num contexto regional são propriedades privadas. Es-
tratégias comumente adotadas para a seleção de priori-
dades utilizam espécies como objetos básicos de con-
servação (Langhammer et al., 2007) e mamı́feros de
médio e grande porte são considerados bons indicado-
res em estudos destinados a conservação da biodiver-
sidade. Por sua vez, armadilhas fotográficas são ferra-
mentas eficientes na coleta de dados em campo durante
monitoramentos de fauna silvestre especialmente, desse
grupo fauńıstico. A metodologia permite documentar
espécies cŕıpticas durante suas atividades noturnas e
diurnas em seus habitats naturais (Santos 2003).

OBJETIVOS

Este estudo foi desenvolvido com o objetivo de inven-
tariar, avaliar e documentar a riqueza de espécies de
mamı́feros de médio e grande porte no CEAM Bom
Despacho.

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi conduzido no CEAM Centro de Educação
Ambiental da empresa ArcelorMittal BioFlorestas lo-
calizado no munićıpio de Bom Despacho, MG. Trata
- se de uma área de preservação com 100 hectares em
mosaico, ocupada por vegetação nativa (cerrado e ve-
redas) e reflorestamento manejado de eucalipto. Nesta
área encontra - se um dos braços da nascente de um im-
portante rio da região, o rio Picão, afluente do rio Pará,
o qual deságua no rio São Francisco. Foram utilizadas
10 armadilhas fotográficas Trapacâmera com sensor in-
fravermelho de detecção de presença e movimento. Os
equipamentos foram individualmente posicionados a 20
cm do solo, distantes entre si cerca de 50 metros. A
coleta de dados foi realizada entre 2006 e 2008 contem-
plando anualmente uma amostragem na estação seca e
outra na estação chuvosa. As armadilhas permanece-
ram ligadas por 30 dias em cada amostragem. O esforço
de captura foi definido pelo número de armadilhas fo-
tográficas X número de dias de amostragem (24horas),
e o sucesso de amostragem expresso em porcentagem,
pelo cálculo: (número de registros / esforço de captura)
X 100.
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RESULTADOS

O esforço amostral total foi de 1.800 armadilhas/dia,
com o qual se obteve um sucesso de captura de 9,17%.
Resultado semelhante ao obtido por Srbek - Araujo
e Chiarello (2005) que demonstraram a eficiência das
armadilhas fotográficas no inventário de mamı́feros de
médio e grande porte, com resultados satisfatórios em
longo prazo. Ainda comparando métodos de amostra-
gem, um estudo realizado por Silveira et al., 2003), no
Cerrado do Parque Estadual das Emas, constatou que
a partir de 30 dias todos os métodos utilizados con-
vergiram para uma estimativa de riqueza de espécies
similar. Em três anos de monitoramento foram obti-
dos 165 registros fotográficos que possibilitaram a do-
cumentação de 10 espécies de mamı́feros silvestres de
médio e grande porte e duas espécies de mamı́feros
domésticos. Em 2006 foram registradas oito espécies
silvestres (Chrysocyon brachyurus, Procyon cancrivo-
rus, Nasua nasua, Cerdocyon thous, Myrmecophaga tri-
dactyla, Dasypus novemcinctus, Cabassous unicinctus e
Mazama americana) e uma doméstica (Canis lupus fa-
miliaris), em 2007 duas espécies silvestres (Didelphis
albiventris e C. thous) e uma doméstica (C. l. familia-
ris), em 2008 quatro espécies silvestres (D. albiventris,
Leopardus pardalis, M. tridactyla e D. novemcinctus) e
duas domésticas (C. l. familiaris e Felis catus). Dentre
os mamı́feros silvestres registrados, três espécies estão
inclúıdas na lista da fauna brasileira ameaçada de ex-
tinção (Drumond et al., 008): M. tridactyla, com três
registros em 2006 e dois em 2008; C. brachyurus, com
dois registros em 2006 e L. pardalis, com quatro re-
gistros em 2008. Tanto em 2006 como em 2008, M.
tridactyla foi registrada com um filhote nas costas. Al-
gumas espécies de mamı́feros em risco de extinção são
endêmicas ou encontradas em altas densidades no Cer-
rado. Entre essas, encontram - se grandes mamı́feros
como M. tridactyla e C. brachyurus (Costa et al., 005).
Na região de estudo o uso e ocupação do solo abrange
predominantemente atividades de agricultura, pecuária
e silvicultura. O ambiente natural encontra - se alta-
mente fragmentado, o que pode afetar a distribuição
local de espécies de mamı́feros nativos, sugerindo uma
explicação para a diferença observada na riqueza de
espécies. Segundo Ewers e Didham (2007) alguns fato-
res podem causar confusão na interpretação da riqueza
de espécies em ambientes fragmentados, tais como o
grau de isolamento do habitat no tempo e no espaço; e
o ńıvel trófico, habilidade de dispersão e grau de especi-
alização das espécies. Em geral, ambientes que mantêm
uma comunidade completa de mamı́feros de médio e
grande porte provavelmente são ecologicamente mais
funcionais do que aqueles em que faltam uma ou mais
espécies de grandes mamı́feros (Morrison et al., 2007).
Segundo estes autores, a perda temporária de alguns
taxa muitas vezes tem pouca importância para a re-

cuperação de um sistema ecológico. Sendo assim, a
escala temporal pode ter forte influência no resultado
do estudo, de modo que monitoramentos de longo prazo
tendem a oferecer respostas adequadas a tomada de de-
cisões voltadas à conservação do ambiente e da fauna a
ele associada.

CONCLUSÃO

Os resultados deste estudo mostraram que a reserva do
CEAM - Bom Despacho, apesar de pequena, abriga
uma riqueza considerável de mamı́feros silvestres de
médio e grande porte, incluindo espécies ameaçadas de
extinção. Esta reserva funciona como área de refúgio,
alimentação e dessedentação em uma região fragmen-
tada e sob influência antrópica. Dada sua importância,
os registros fotográficos das espécies compuseram apre-
sentações para visitantes do CEAM, objetivando am-
pliar o conhecimento sobre a fauna local e divulgar sua
importância. As informações levantadas no presente es-
tudo poderão subsidiar futuros planos de manejo e con-
servação da mastofauna local e, ou da área em questão.
No entanto, destaca - se que, um melhor entendimento
dos padrões de utilização da área de estudo pela mas-
tofauna de médio e grande porte, seu status de con-
servação e a necessidade de promover adequações no
manejo florestal para favorecer a manutenção da fauna
local dependem da continuidade do monitoramento.
(Agradecemos a empresa ArcelorMittal BioFlorestas
pelo apoio a este estudo).
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