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Abstract 

The Restinga of Barra de Maricd, at Rio de Janeiro state, is a patchwork of vegetational 
types upon sand harrier beaches and coastal sand plains. In this area a small mammal collecting 
and mark-recapture study were performed from may, 1985 to january, 1988. Eighteen species, 
distributed among seven orders, were found: Polyprotodontia: Didelphis aurita, Philander opos- 
sum, Metachirus nudicaudatus; Edentata-. Euphractus sexcinctus; Chiroptera: Noctilio leporinus, 
Glossophaga soricina; Primates: Callithrix jacchus; Lagomorpha: Sylvilagus brasiliensis; Roden- 
tia: Sphiggurus insidiosus, Cavia fulgida, Proechimys iheringi, Akodon sp of the cursor group, 
Rattus rattus, Rattus norvegicus, Mus musculus; Carnivora: Procyon cancrivorus, Felis catus, 
Canis familiaris. The following aspects are discussed for most species: classification of the form 
present at Maricd, collecting method, distribution among habitats, reproduction and habits 
(terrestrial or arboreal, activity patterns). The efficiency of the various kinds of traps and baits 
are compared. Species richness and composition in the three habitats better sampled {"mata de 
restinga", "campina suja" and "hrejo") and the role of invading species are discussed. The 
mamals of restinga are a subset of those of Atlantic Forest; there seems to be no characteristic 
mammalian fauna of Restinga. The vegetational patchwork seems to be important for diversity. 
"Mata de restinga" has higher diversity than other vegetational types and may have special 
importance in this system. 

Introdu^ao 

Sobre os cordoes e plamcies arenosas do sudeste do Brasil, ocorre uma vegetagao de 
fisionomia caracteristica, denominada em seu conjunto de restinga. As forma^oes vegetais da 
restinga sao substituidas nas plamcies, morros e pantanos mais para o interior, por outras for- 
magoes da Floresta Atlantica, sendo a restinga um subconjunto vegetacional deste dommio 
morfoclimatico. 

A fauna da restinga e pouco conhecida (Cerqueira, 1984), sendo que os mamlferos nunca 
tinham sido estudados de forma sistematica (Maciel, 1984). Como parte de um estudo maior 
sobre a Ecologia e Sistematica dos Marmferos do Leste do Brasil, projetou-se em associagao 
com outros estudos ecologicos, um estudo em detalhe da comunidade de mamlferos da restinga 
da Barra de Marica. No presente trabalho, apresentamos o resultado do levantamento faum'stico 
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com os aspectos mais gerais de Ecologia destes animals, num quadro descritivo da biogeocenose 
da regiao. 

Material e Metodos 

Araujo & Henriques (1984) caracterizaram os tipos de vegetagao que ocorrem nas restingas 
do Rio de Janeiro. Posteriormente estes autores fizeram um estudo em detalhe da restinga de 
Carapebus (Henriques, Araujo & Hay, 1986). Nestes trabalhos procurou-se seguir a nomencla- 
tura de Ule (1901). A vegeta^ao observada por nos em Marica nao se ajusta bem aos tipos 
descritos por estes autores. Desta forma, tentamos uma divisao das zonas de vegeta^ao, com base 
na fisionomia, que fosse comparavel a dos autores citados. 

O mapeamento dos tipos vegetacionais foi elaborado com base em fotografias aereas pan- 
cromaticas na escala de 1:8000, realizadas pela FUNDREM (Fundagao para o Desenvolvimento 
da Regiao Metropolitana do Rio de Janeiro) em 1976. As fotografias foram analisadas com 
tecnicas classicas de fotointerpretagao. A legenda foi reajustada a partir de verificagoes feitas no 
campo, e a localizagao dos pontos de amostragem foi feita atraves de medidas das distancias 
entre estes pontos e pontos de referencia fixos visiveis nas fotos aereas. 

Uma coleta preliminar de mamfferos foi realizada em Marica em dezembro de 1983. 
Depois disto, coletas foram realizadas regularmente de maio de 1985 a Janeiro de 1988. Os tipos 
de vegetagao onde houve coletas foram descritos acima. A maior concentragao de coletas foi em 
uma area de mata de restinga no cordao arenoso primario (area R3). Neste local foi instalada 
uma grade para estudos de marcagao e recaptura, com uma area total de 6ha. 

O esforgo total de captura foi de cerca de 11000 armadilhas X noites, sendo 5250 na grade. 
Foram utilizadas armadilhas do tipo "Young", em dois tamanhos: grande (40cm. 20cm. 21cm) e 
media (31cm. 16cm. 16cm). Em todos os casos na grade, e em mais de 90% dos casos nos outros 
locals, as armadilhas foram armadas no solo, sendo as restantes armadas em arvores a ate 2m de 
altura. Foram armadas tambem redes de neblina ("mist nets") para a captura de quiropteros em 
1985, totalizando 6 redes X noites. Alem das capturas, alguns dados de ocorrencia se basearam 
em observagoes diretas, e, em um unico caso em pegadas. 

Os animais capturados fora da grade foram conduzidos ao laboratorio para estudos fisio- 
logicos e posteriormente depositados na colegao do Museu Nacional. Os animais capturados na 
grade foram marcados individualmente para um estudo de populagoes, sendo liberados no 
mesmo ponto apos cada captura. 

Peso, sexo e, quando possfvel, estado reprodutivo, foram verificados nos animais coletados 
ou capturados. Foi analisado o peso dos adultos das especies mais frequentes. Para os marsu- 
pials, foram considerados adultos, os indivfduos com idade dentaria 6 e 7, seguindo-se a classi- 
ficagao de Tyndale- Biscoe & Mackenzie (1976). Para roedores, usando as distribuigfies de fre- 
quencias das classes de peso, consideramos adultos os indivfduos com peso dentro ou acima da 
primeira classe de peso em que apareciam indivfduos com sinais de atividade reprodutiva. Foi 
calculada a media dos pesos adultos destas especies. Como a distribuigao dos pesos adultos nao 
foi normal em nenhum dos casos, a mediana tambem e apresentada. No caso dos indivfduos 
marcados de todas as especies, foi computado apenas o peso correspondente a primeira captura. 
Os pesos de machos e femeas foram comparados e a significancia da diferenga foi avaliada 
usando o teste nao-parametrico U de Mann-Whitney (Zar, 1984). 

As iscas usadas nas armadilhas foram toucinho, banana, milho verde, mandioca com pasta 
de amendoim, mandioca pura e batata doce pura ou com pasta de amendoim. Foram comparadas 
as eficiencias dos diferentes tipos de armadilhas e de iscas. Para estas comparagoes foram 
utilizados apenas dados da grade, onde os quatro primeiros tipos de iscas relacionados acima e os 
dois tipos de armadilhas foram utilizados em proporgoes constantes (1:1:1:1 para as iscas e 1 
grande:4 medias para as armadilhas), de modo a facilitar as comparagoes. 

A utilizagao do estrato arbdreo pelas especies foi avaliada observando-se, a cada liberagao 
na grade, se o animal fugia pelo solo ou por arvores. 
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Os horarios de atividade foram avaliados na grade por inspegdes notumas das armadilhas 
em tres horarios (20:30-21:30 hs, 23:30-00:30 hs e 02:30-03:30 hs), de forma a verificar em que 
faixa horaria as capturas ocorriam. Uma vez que os animais capturados nao eram liberados 
durante as inspegoes, para uma especie com atividade constante seria esperada uma diminuigao 
exponencial do numero de capturas ao longo da noite, correspondendo a diminuigao do numero 
de animais ainda dispomveis para serem capturados. O horario de atividade pode ser avaliado 
pela analise dos desvios, em cada faixa horaria, entre o numero de capturas verificadas e as 
previstas por este modelo exponencial (Fernandez, no prelo). 

Area de Estudo 

A area estudada e denominada "Restinga da Barra de Marica", e se localiza entre os 
paralelos 22o57'30" e 22o50'S e os meridianos 42o50' e 42o53'30" W. Esta regiao correspon- 
de a um conjunto de feigoes vegetacionais sobre os cordoes arenosos e morros. Outrora 
estas feigoes cobriam aproximadamente 32km de costa entre Itacoatiara e Ponta Negra, restan- 
do como testemunho modificado a area de estudo, pois desde a decada de 1930 extensos tra- 
balhos de drenagem, extragao de areia e loteamento destruiram a maior parte das feigoes origi- 
nais. 

O clima da regiao tern sido caracterizado como tropical quente superumido com sub- 
seca (Nimer, 1979). Desta forma, as temperaturas mdximas medias variam de 260C a 280C, 
as minimas medias variam de 160C a 180C e as medias, por volta de 22°. A precipitagao anual 
varia entre 1000mm e 1250mm, nao havendo, em media, nenhum mes com precipitagao de 
menos de 30mm. Os meses menos chuvosos (30mm a 100mm) geralmente ocorrem entre abril e 
agosto. A Umidade media e de cerca de 80% e os ventos predominantes sao de nordeste (Brasil, 
1969). 

Um estudo microclimatoldgico feito na mesma area indicou uma umidade alta o ano todo 
proxima ao solo, sendo que na mata de restinga sempre ocorre saturagao entre o crepusculo e o 
amanhecer (Franco, 1987). 

Na area de estudo dois cordoes arenosos fecham a laguna (Lagoa de Marica). O 
cordao junto a laguna, a restinga primaria, formou-se aparentemente no Holoceno, fechando 
inicialmente a laguna. O cordao junto ao mar, a restinga secundaria, completou o fechamento 
da laguna, sendo mais recente (Coe Neto et al., 1986). Um terceiro cordao, mais baixo, 
ocorre entre a laguna e a restinga primaria, mas deve-se ao trabalho da prdpria laguna. Toda 
a area de estudo, com excegao dos morros, tern solos arenosos, do tipo podzol hidromorfico 
(Oliveira et al., 1983). Os dois morros incluidos na area de estudo sao testemunhos do com- 
plexo Parafba do Sul, de idade Arqueana. Este complexo compoe uma unidade tectonica mas nao 
estratigrafica, incluindo rochas diversas e mesmo outras unidades estratigraficas, devido ao in- 
tense tectonismo ao qual foi submetido, sendo, em geral, composto por rochas metamorfizadas 
(Machado Filho et al., 1983). Nossas observagoes indicam intensa intemperizagao nos morros. 

Desde o seculo XVI a regiao de Marica vem sendo ocupada, trabalhos de drenagem remon- 
tando ao seculo XVIII (Guimaraes, 1987). No entanto, so apos ter ocorrido a drenagem visando 
erradicar a malaria do municlpio e terem sido construidas diversas estradas locais, e que a regiao 
sofreu a destruigao quase completa. Ate a decada de 1930, boa parte da regiao era alagadiga. Os 
trabalhos de drenagem culminaram na decada de 1950 com a abertura de um canal permanente 
de escoamento do sistema lagunar, alterando a regiao com o abaixamento do m'vel medio da agua 
das lagunas (Oliveira et al., 1955). Extensos desmatamentos ocorreram na restinga para a con- 
strugao de loteamentos. Desta forma, dos 32km originais, apenas os cinco quilometros de 
restinga da area de estudo ainda restam. A vegetagao da area de estudo compreende um mosaico 
de diversas formagoes. Estas unidades vegetacionais sao descritas a seguir, e o resultado de seu 
mapeamento esta na figura 1. 
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Halofila (H) e Psamofila reptante (P): Tipos de vegetagao muito aberta encontradas na praia e 
no primeiro cordao arenoso respectivamente; correspondem aos tipos homonimos na classifi- 
cagao de Araujo e Henriques. Nao foram realizadas coletas nestas areas. Mata de Restinga (R): 
Mata densa, arbustos e arvores baixas (geralmente nao ultrapassando quatro metros), que ocor- 
rem em grupos formando moitas de tamanho variavel, entremeadas de clareiras. Ocorre sobre o 
cordao arenoso primario e na parte nao voltada para o mar do cordao secundario, assim como 
sobre as partes planas arenosas mais para o interior. Farmlias mais frequentes: Myrtaceae, 
Erythroxylaceae, Bromeliaceae, Cactaceae, Mimosaceae. A mata de restinga apresenta densidade 
variavel em Marica. E muito densa nas costas do cordao secundario (areas R1 e R4, na figura 1). 
Ja no cordao primario vai se tornando progressivamente mais esparsa a medida que se vai do 
leste para o oeste (da area R2 para a R6), mas se torna novamente muito densa no extremo oeste 
da restinga (area R7), mas se torna novamente muito densa no extremo oeste da restinga (area 
R7). Este tipo de vegetagao corresponde ao "thicket de Myrtaceae" na classificagao de Araujo & 
Henriques. Campina Suja (CS): Ocorre na parte mais alta do vale entre os cordoes arenosos 
(areas CS1 e CS2) e na varzea da lagoa (areas CS3 e CS4). Apenas na area CS4 nao houve 
coletas. A vegetagao e composta predominantemente de Poaceae e de moitas esparsas de arbus- 
tos, frequentemente de Erythroxylum sp. Este tipo de vegetagao e fisionomicamente similar ao 
"Scrub de Clusia" descrito por Araujo & Henriques, mas a denominaqao por eles proposta e 
inadequada para Marica, pois Clusia nao e frequente. Na varzea da lagoa, a campina tern alguns 
elementos similares a campina entre os cordoes, mas com predommio de ervas ruderais. Tanto a 
area entre os cordoes arenosos, quanto a da varzea da lagoa eram brejos ate a decada de 1950 
(Oliveira et al., 1955): a area entre os cordoes, o "brejo-canal de Itaipuassu" e a varzea o "brejo 
do capim", com vegetagao de Typha. 
Campina Brejosa (CB): Ocorre na parte mais baixa do vale entre os dois cordoes arenosos. 
Predommio de Poaceae, Cyperaceae e Tibouchina gaudichaudiana (Melastomataceae), cres- 
cendo sobre solo umido e frequentemente alagado. Corresponde ao "brejo herbaceo" na classifi- 
ca^aq de Araujo & Henriques. Nao foram realizadas coletas neste tipo de vegetagao em Marica. 
Brejo (B): Ocorre na beira da lagoa, sobre solo permanentemente alagado (area Bl, Fig.l), 
sendo caracteristico o predommio da farmlia Typhaceae. Uma outra area restrita ocorre cortando 
o cordao arenoso primario, com caracteristicas um tanto diversas da anterior, uma vez que ha 
predommio de grammeas invasoras (area B2). Esta ultima area constitui um vesti'gio do "brejo- 
canal de Itaipuassu" (vide acima), no trecho onde ele desembocava na lagoa. Este tipo de 
vegetagao nao foi descrito por Araujo & Henriques. Coletas foram realizadas em ambas as areas 
descritas acima. Mata Paludosa (MP): Ocupa uma pequena area (cerca de lha) entre os dois 
morros. Compoe-se de especies arboreas e arbustivas crescendo sobre solo inundado. E provavel 
que a area que hoje existe seja apenas um relicto de uma distribuigao bem mais ampla que este 
tipo de vegetagao teria na area no passado. Esta formagao provavelmente corresponde a "for- 
macao de mata paludosa" de Henriques, Araujo & Hay (1986). Foram realizadas coletas na area 
(MP figura 1). 
Mata Atlantica (MA): Ocorre nos morros. Constitui-se de especies arboreas com um sub- 
bosque ralo e pouca presen9a de grammeas. O dossel e geralmente bem fechado com altura entre 
10m e 15m. A mata atlantica em Marica apresenta-se mesclada por varias especies em comum 
com a mata de restinga, como por exemplo diversas bromeliaceas. No entanto, existe uma 
distinqao m'tida entre as duas vegeta96es: a mata atlantica so ocorre sobre os morros e a restinga 
sobre os cordoes arenosos. Na mata atlantica nao se encontra Cereus pcrnamhucensis e na mata 
de restinga nao se ve Cecropia sp. Em Marica coletas foram realizadas na encosta de um dos 
morros (area MA, figura 1). 

Resultados e Discussao 

Foram coletados 133 indivfduos, e marcados 79 (dos quais houve 316 capturas) na grade. 
No total os indivfduos coletados, marcados e recapturados ou observados, pertencem a 18 
especies, distribufdas por sete Ordens. A relaqao das especies e a seguinte: 
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Ordem Polyprotodontia 

Didelphis aurita Wied, 1826 

Classificagao Os gambas que ocorrem na Floresta Atlantica foratn considerados por Cerqueira 
(1985) como sendo melhor classificados como semi-especies de uma das duas superespecies do 
genero Didelphis que ocorrem na America do Sul (Cerqueira & Tribe, no prelo). Formalmente 
seguimos a recomendagao deste ultimo trabalho e consideramos que as populagoes do Estado do 
Rio levam o epfteto especifico Didelphis aurita. 

Coletas - Foram coletados cinco exemplares nas areas R2, R6 e R7. Seis outros foram marcados 
na grade da area R3. A mediana do peso dos adultos foi de 1725 g, com extremes de 910 e 
2540g, n = 10. A isca mais eficiente na captura dos gambas na grade foi toucinho defumado, 
seguido de banana e mandioca com pasta de amendoim. Nenhum exemplar foi coletado com 
milho verde (tabela 1). Esta especie mostrou preferencia significativa por armadilhas grandes em 
relagao as medias na grade, sendo a unica especie a mostrar tal preferencia (tabela 2). 

Habitats - As 36 capturas correspondem a pontos em mata de restinga (Fig.l), embora considere- 
se que D. aurita seja generalista em habitats (Davis, 1947, Cerqueira, 1985). 

Populagao e reprodu^ao - Dos animais coletados ou marcados, oito eram machos e tres femeas, 
a razao sexual favorecendo os machos. Davis (1945, 1947), tendo encontrado o mesmo fato, 
explicou-o pela maior vagilidade dos machos, enquanto as femeas tern maior frequencia de 
capturas na mesma area; este ultimo resultado foi tambem obtido por Fleming (1972) e por 
Telford Jr. et al. (1979), no Panama e na Venezuela respectivamente. Os dados de Marica sao 
consistentes com este padrao: o mimero medio de capturas de femeas marcadas foi de 8,5 e o de 
machos marcados, de 3,5. Femeas foram coletadas lactantes em Janeiro, julho, agosto e outubro 
com uma media e mediana de 7 filhotes, extremes de 5 e 9, n=4. Nao foi verificada, ate o 
momento a ocorrencia de duas ninhadas em uma mesma estagao reprodutiva, embora isto tenha 
sido verificado para D. aurita por Davis (1947), e para a semi-especie mais proxima, D. 
marsupialis, por O'Connell (1979) e Fleming (1973). 

Habitos Os gambas em Marica foram vistos subindo em arvores apenas uma vez em 31 
liberatjoes durante o estudo de marcagao e recaptura (3,2%). Davis (1947) encontrou um padrao 
semelhante em Teresdpolis e na Venezuela O'Connell coletou 73% dos gambas no solo. Aparen- 
temente, se bem que bom trepador, este animal apenas ocasionalmente sobe nas arvores, pois 
O'Connell (op.cit.) teve 100% de capturas em arvores quando de uma enchente, apos a qual os 
animais voltaram a ser capturados no chao (contra, vide August, 1984: 92% das capturas em 
arvores nos Llanos da Venezuela). A atividade dos gambas parece se distribuir regularmente ao 
longo da noite, nao havendo picos pronunciados de capturas em nenhum horario, o que e 
consistente com a observagao de Davis (1947) em Mata Atlantica em Teresdpolis. 

Philander opossum (Linnaeus, 1758) 

Classificagao - Este genero tern duas formas validas, Philander opossum e Philander mcilheny, 
esta ultima um provavel sinonimo de P andersoni. No Estado do Rio pode-se usar o nome 
Philander opossum como nome especifico. No entanto, os estudos em curso em nosso labo- 
ratdrio sobre a distribuigao destes animais estao indicando a necessidade de uma revisao do 
genero. 

Coletas Foram coletados 71 exemplares e marcados outros 31. Do total, 53 eram machos e 49 
femeas. O peso medio dos adultos foi de 342,75 + 106,15g, com mediana de 383,7g e extremes 
de 157,4 e 610,0 g (n=77). Nao ha diferenga significativa entre os pesos de femeas e machos 
adultos (U = 63, 0,05 < p < 0,10). A isca mais eficiente na grade foi toucinho, vindo banana e 
mandioca com pasta de amendoin a seguir, enquanto milho verde teve fraco desempenho; esta 
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distribui^ao de preferencia por iscas, foi muito semelhante a obtida para D. aurita (tabela 1). Nao 
foi verificada preferencia por qualquer tipo de armadilha (tabela 2). 
Habitats Foram feitas capturas em diversos tipos de vegetagao mais comuns na regiao: 
mata de restinga (R1 a R7), campina suja (CS2, CSS) e mata atlantica (MA) (Figura 1). Os 
resultados indicam que P. opossum e bastante generalista quanto a habitats, concordando com 
Davis (1947). 

Populagoes e reprodu9ao Esta especie e a mais abundante na regiao em numero de indivi- 
duos coletados ou marcados e recapturados. Femeas foram observadas na grade com filhotes de 
julho a Janeiro, parecendo que a estagao reprodutiva vai ate fevereiro, dado que obtivemos 
filhotes de femeas coletadas que pariram neste mes no laboratorio. Na grade o numero medio de 
filhotes por femea lactante foi de 5,2 + 1,1 (extremes de 4 a 7 e mediana de 5, n=5). Dos animais 
nascidos em laboratorio, tanto de femeas vindas gravidas quando das engravidadas em cativeiro, 
o numero medio foi de 4,9 e a mediana de 5, com os mesmos extremes. A frequencia de 
ninhadas diferentes de 5 e sempre muito baixa. Nao foram ate o momento observadas duas 
ninhadas anuais de uma mesma femea, enquanto Atramentowicz (1986) observou duas e mesmo 
tres ninhadas anuais em floresta tropical umida no Suriname. Fleming (1973) tambem sugeriu 
que P opossum "provavelmente" teria duas ninhadas anuais nas florestas umidas do Panama e 
Costa Rica. 

Habitos - Estas cufcas em Marica utilizam o estrato arboreo-arbustivo com maior frequencia que 
os gambas, pois em 141 liberagoes, 14 vezes fugiram para arvores (9,9%). P. opossum parece ser 
basicamente terrestre, porem capaz de utilizar o estrato arboreo com desembarago, a semelhanga 
do que e verificado em outros tipos de habitat (Davis, 1947, Handley, 1966, 1976, Charles-Do- 
minique et al, 1981, Atramentowicz, 1986). Seu horario de atividade parece ser estritamente 
notumo. 

Metachirus nudicaudatus (E. Geoffroy, 1803) 

Classificagao - Diversas formas nominais foram descritas neste genero. Cabrera (1958) conside- 
rou que haveria apenas uma "boa" especie com oito formas nominais, sendo uma do leste do 
Brasil. Estudos que vem sendo realizados em nosso laborboratorio indicam que a forma do leste 
{Metachirus nudicaudatus myosorus (Temminck)), parece ser restrita a Floresta Atlantica, sendo 
geograficamente isolada das formas do norte da America do Sul. No momento parece-nos con- 
veniente utilizar o nome da especie sem discutir o arranjo geral do genero. 

Coleta e habitats Ate Janeiro de 1988, foram obtidos apenas dois exemplares: uma femea de 
386,3 g, lactante com 9 filhotes, coletada em mata de restinga (area R7) em Janeiro de 1988; e 
um macho de 382,5 g, capturado durante o estudo de marcagao e recaptura. Este ultimo especime 
teve um total de quatro capturas na mata de restinga da area R3. Tres das capturas foram com 
mandioca com pasta de amendoim e uma com toucinho, e tres em armadilhas medias e uma em 
armadilha grande (tabela 1 e 2). 

Habitos Em todas as quatro liberagoes em Marica, M. nudicaudatus fugiu pelo chao ate onde 
foi visto. Ha controversia na literatura: Handley (1966, 1976) considera M. nudicaudatus "ter- 
restre" no Panamd e reporta 100% de capturas no solo na Venezuela, mas Walker (1975) a 
considera "predominantemente arboricola". Os dados que temos sugerem que esta especie e 
terrestre na Restinga, mas sao ainda poucos para uma analise confiavel. 

Ordem Edentata 

Eurphractus sexcinctus Linaneus, 1758 

Foi coletado apenas um indivi'duo: foram encontrados restos de seu esqueleto. Nao foi feita 
nenhuma tentativa de coleta especi'fica para Desdentados. No entanto, dada a quantidade de tra- 
balho de campo ja realizada, e pouco cnvel que tamanduas ou preguigas ainda ocorram na regiao. 
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Tabela 1. Preferencia de iscas, em porcentagem. Iscas colocadas em proporcoes iguais. X2 e o valor do qui-quadrado 
obtido no teste verificando se ha diferengas significativas entre as eficiencias das iscas. Hipotese nula: propor9ao 
igual de capturas com cada tipo de iscas. ** = valor altamente significativo (p < 0,01). NS = valor nao significativo 
(p > 0,05). N e o mimero total de capturas de cada especie realizadas durante este estudo comparativo. Nao foi feito 
o teste para M. nudicaudatus por ser pequena demais a amostra. Iscas: T = toucinho, Ma= mandioca com pasta de 
amendoim, B = banana, Mi = milho. 

Especies T Ma B Mi X2 N 

D. Aurita 52,6 10,5 36,9 0,0 10,26** 19 
P. opossum 48,8 8,1 39,8 3,3 68,33** 123 
M. nudicaudatus 25,0 75,0 0,0 0,0 4 
Akodon sp 11,3 62,9 11,3 14,5 44,71** 62 
P. iheringi 0,0 65,7 8,6 25,7 32,54** 35 

Tabela 2. Preferencia de armadilhas, em porcentagem. Proporjao de armadilhas armadas: 20% grandes e 80% 
medias. Si'mbolos como na tabela 1, exceto: X2 comparando a eficiencia das armadilhas; hipotese nula: proponjao 
de capturas em armadilhas grandes e medias igual a 1:4. 

Especie Arm. Grande Arm. media X2 N 

D. aurita 64,5 35,5 38,395** 31 
P. opossum 23,4 76,6 1,02 INS 141 
M. nudicaudatus 25,0 75,0 4 
Akodon sp 18,3 81,7 0,149NS 82 
P. iheringi 24,6 75,4 0,741NS 57 

Ordem Chiroptera 

Animals desta ordem parecem ser raros na regiao. Seis noites de coleta nas areas CS1 e 
MA resultaram em apenas um exemplar coletado. O pequeno numero de redes.noite leva a 
presente lista a ser muito preliminar. 

Noctilio leporinus (Linnaeus, 1758) 

Observado diversas vezes ao anoitecer, pescando na Lagoa de Marica. Nenhum exemplar 
foi, no entanto, coletado. 

Glossophaga soricina (Pallas, 1766) 

Uma femea foi capturada em 03.08.85 na campina suja interdunas (area CS1), utilizando 
rede neblina. 

Ordem Primates 

Callithrix jacchus (Linnaeus. 1758) 

Classificagao Os saguis do grupo C. jacchus sao melhor classificados em diferentes especies 
nominais (Cerqueira, 1982; Vivo, 1988). Nenhum animal foi coletado, sendo apenas observados 
e fotografados. A partir das fotos foram identificados como C. jacchus [= C. j. jacchus sensu 
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Hershkovitz, 1977] por Mario de Vivo. Esta forma e muito usada como animal de estimagao e 
tendo fugido (ou sido solta) em varios lugares do Estado do Rio, sao hoje talvez a especie de 
mico mais comum na baixada fluminense. 

Coleta - Nenhum animal foi coletado, mas foi observado um bando de seis a oito individuos em 
uma ocasiao e casais e individuos isolados em cerca de dez ocasioes, bem como perfura^oes em 
arvores e assovios. 
Habitats - As observances acima, foram feitas em areas de mata de restinga (R3 e R4). 

Habitos Estes animais sao de dificil aproximanao, fugindo sempre . A maioria dos encontros 
foram ao entardecer. Na area R4 exitem muitas arvores perfuradas. 

Ordem Lagomorpha 

Sylvilagus brasiliensis (Linnaeus, 1758) 

Classificagao - Segundo Hershkovitz (1950) apenas esta especie de lebre ocorre no Brasil. 

Coleta e Habitats - Um macho jovem pesando 410g foi coletado em mata de restinga (area R7). 
No entanto o tapiti parece ocorrer com mais frequencia nas areas de campina suja (CS1, CS2, e 
CS3), onde sao encontradas fezes em grande quantidade e o animal e observado com frequencia. 

Habitos Observado sempre ao entardecer. Suas fezes sao esverdeadas, de aproximadamente 
1cm de diametro, com grande quantidade de fibras vegetais e encontradas sempre agregadas em 
pequenos grupos. 

Ordem Rodentia 

Sphiggurus insidiosus (Kuhl, 1820) 

Classificanao - Os porcos-espinho com espinhos ocultos por pelos tern sido considerados dentro 
do genero Sphiggurus F. Cuvier. S. insidiosus ocorreria tanto no leste do Brasil, quanto na 
Amazonia (Cabrera, 1961). Foi utilizado aqui o arranjo de Husson (1978), mas na verdade 
qualquer classificanao dos porcos espinho e ainda provisoria, pois nao foi estudada nem sua 
especiagao nem sua distribuigao. 
Coleta e reprodugao Uma femea foi coletada em agosto de 1987, pesando 1690 g, em uma 
arvore de cerca de um metro de altura, em mata de restinga (area R3). Trazida ao laboratorio deu 
a luz a um filhote femea. Alem desta captura, um indivi'duo foi observado diretamente e espinhos 
e pelos foram encontrados nas areas de matas de restinga. 

Cavia cf.fulgida Wagler, 1831 

Classificagao - Pela recente revisao de Ximenez (1980), o nome C.fulgida aplicar-se-ia a esta 
forma. No entanto, com as descrinoes deste autor, e dificil a identificagao. Klaczko (1979) 
estudou a variagao das protemas plasmaticas deste taxon, encontrando grande variabilidade. Este 
autor, no entanto, suspeita que o Porquinho da India (C. porcellus Linneaus) foi repetidamente 
introduzido em diversas regioes da America do Sul, hibridizando-se com outras formas. Desta 
maneira seria dificil estabelecer-se uma classificagao que refletisse a variagao geografica (L. B. 
Klaczko, comunicagao pessoal). 

Coleta Dois exemplares foram coletados no brejo (area B2), com iscas de batata doce. Tal isca 
e reconhecidamente a mais eficiente para preas. Sua coleta deu-se com busca ativa dos "tuneis" 
formados pelos animais no capim e de fezes frescas. 
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Proechimys iheringi Thomas, 1911 

Classificagao - Os ratos de espinho do leste do Brasil pertencem ao subgenero Trinomys Thomas. 
A situagao da sistematica deste genero continua problematica (Lara, 1986), sendo dificil a clas- 
sifica9ao. Adotamos aqui a classificagao proposta por Moojen (1948), sendo que pela sua des- 
crigao o nome que se aplica melhor aos exemplares de Marica seria P iheringi. 

Coletas Foram coletados 8 indivi'duos e marcados 17 na grade; no total, 12 machos e 13 
femeas. O peso medio dos adultos foi de 257,09 + 25,93g com mediana de 255,9g e extremos de 
211,7 e 300,1 (n=27). Nao houve diferen^a significativa entre os pesos de femeas e machos 
adultos (U = 31, p > 0,10). A isca mais eficiente foi mandioca com pasta de amendoim, seguida 
de milho; banana foi pouco eficiente e nao houve nenhuma captura com toucinho (tabela 1). Esta 
especie nao demonstrou preferencia significativa por nenhum tipo de armadilha (tabela 2). 

Habitats: Ocorre em areas de mata de restinga (R3, R5); houve tambem uma unica captura 
numa moita da campina suja, na area CS1. 

Reprodugao Uma femea gravida foi coletada em setembro de 1985, com 2 embrioes. Sinais de 
atividade reprodutiva (testiculos descidos e vaginas perfuradas foram observados entre julho e 
Janeiro e indivi'duos jovens foram observados com maior frequencia no periodo de julho a 
outubro (1987). 

Habitos - Sempre que liberado P iheringi locomove-se aos saltos. Em tres ocasioes, escapando 
de nossas maos deu saltos de cerca de dois metros de altura. Esta especie utiliza exclusivamente 
o chao em Marica (nenhuma fuga por arvore em 56 liberagoes), concordando com o que tern sido 
assinalado para os ratos deste genero em outros ambientes neotropicais (Fleming, 1971, Handley, 
1976, Emmons, 1982, Alho, 1982). No entanto, os mesmos autores se referem ao genero 
Proechimys como sendo "notumo", mas em Marica P. iheringi mostrou picos de atividade no 
crepusculo e alvorada. Deve-se notar que quase todos os varios estudos com ecologia de Proe- 
chimys foram feitos com o subgenero Proechimys: ha grande falta de estudos do subgenero 
Trinomys, uma vez que ambos sao bem distintos do ponto de vista filogenetico e talvez o sejam 
tambem do ponto de vista ecologico. 

Akodon sp do complexo cursor 

Classificagao - Pelo menos duas formas de Akodon do grupo cursor ocorrem no Estado do Rio 
de Janeiro, sendo que estas formas, ate o momento foram identificadas pelo seu numero de cro- 
mossomos (Yonenaga et al., 1975). Uma destas formas tern sido chamada A. "arviculoides". No 
entanto desde que Reig (1978) considerou que o genero Bolomys Thomas, 1916 era valido 
compreendendo um conjunto de especies distribuidos ate entao pelos generos Akodon e Zy- 
godontomys, tem-se considerado que o nome Akodon arviculoides corresponde a Bolomys 
lasiurus Lund, 1841. 

Entre as formas de Akodon do Rio de Janeiro, Akodon "arviculoides" vem sendo con- 
siderado como a especie com 2n=14 ou 15 cromossomos. Esta especie possui uma compli- 
cada variagao com polimorfismo (Kasahara & Yonenaga-Yassuda, 1984). A outra forma tern 
2n=24 como caridtipo basico, mas complementos de ate 2n=25/26 podem ocorrer. Hfbridos fo- 
ram obtidos em laboratorio com 2n=19 e um hfbrido natural foi relatado em Sao Paulo. Um 
nome dispom'vel para estas formas e Akodon cursor Winge, 1888 (Ximenez & Langguth, 1970). 
Ate o momento A. Langguth, que vem estudando o problema, nao conseguiu determinar o 
caridtipo do animal de Lagoa Santa, localidade tfpica de A. cursor (Langguth, comunicagao 
pessoal). 

Exemplares por nds coletados em Marica, tern o caridtipo com 2n=14. A comparagao des- 
tes caridtipos com que foi publicado por Maia & Langguth (1980) mostra que nossos exemplares 
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tem o mesmo numero e padrao de banda G que o animal, cujos citogeneticistas tem denominado 
de A. "arviculoides". Assim sendo, nao se pode atribuir urn nome especffico a forma de Marica, 
mas ela e, indubitavelmente um Akodon do grupo cursor. 

Coleta Foram coletados 28 indivi'duos e marcados 23 na grade. O peso medio dos indivfduos 
adultos foi de 47,47 + 8,85g, com mediana de 52,6g e extremes de 32,0 e 73,2g (n = 47). Os 
machos adultos foram significativamente mais pesados que as femeas adultas (U = 182, p < 
0,01). A isca mais eficiente para a captura desta especie foi mandioca com pasta de amendoim, 
enquanto banana, toucinho e milho mostraram eficiencias similares entre si, mas bem inferiores 
a da mandioca (tabela 1). Akodon sp nao demonstrou preferencia por nenhum tipo de armadilha 
(tabela 2). 

Habitats - Akodon sp foi encontrado em Marica em areas de mata de restinga (R3, R5) e de brejo 
(Bl). A capacidade deste roedor de ocupar tipos muitos distintos de habitats foi reconhecida por 
Davis (1947), Moojen (1952) e Alho (1982). 

Reprodugao Duas femeas gravidas, com tres embrides cada, foram coletadas em agosto de 
1986. Indivi'duos com sinais de atividade reprodutiva (testlculos descidos e vagina perfurada) 
foram encontrados desde julho (um mes mais cedo que a epoca assinalada para o im'cio da 
reprodu9ao de A. arviculoides por Davis, 1947, e Moojen, 1952) ate Janeiro. Jovens foram 
encontrados na populatjao de outubro ate abril. 

Habitos - Akodon sp em Marica utiliza exclusivamente o solo (nenhuma fuga por arvores em 78 
liberagoes) e tem picos de atividade do crepusculo e na alvorada (ocorre acrescimo de capturas 
nos periodos inicial e final da noite). Ambos estes resultados concordam com as observagoes 
compiladas por Alho (1982) sobre estudos com este roedor em outros ambientes. 

Rattus rattus (Linnaeus, 1758) 

Coleta e Habitat Um linico indivi'duo foi capturado numa moita da campina suja (area CS2) 
numa armadilha media tendo batata-doce com pasta de amendoim como isca. Esta especie 
invasora pode ter efeitos destrutivos sobre comunidades de roedores natives neotropicais (e.g. 
Clark, 1980), mas na restinga parece ocorrer apenas de forma esporadica, provavelmente vinda 
das habitagoes humanas a volta. 

Rattus novergicus (Berkenhout, 1769) 

Coleta e Habitat Foram coletados 10 indivi'duos, no brejo (area Bl) e na borda pantanosa da 
mata paludosa (MP), geralmente usando mandioca com pasta de amendoim como isca. Esta 
especie, ao contrario de sua congenere, parece estar firmemente instalada nestes tipos de habitat 
dentro da restinga, talvez deslocando especies nativas. A participagao deste murideo invasor nas 
comunidades naturais sul-americanas tem sido bastante subestimada, mas parece tratar-se de um 
fato muito comum. Pearson (1983) e Pine et al (1978) tambem encontraram esta especie vivendo 
longe de qualquer habitagao humana, na Terra do Fogo e na Patogonia. 

Reprodugao Uma femea gravida foi coletada em julho de 1987, com tres embrioes. 

Mus musculus Linnaeus, 1758 

Coleta Esta especie e conhecida em Marica apenas de pelotas da coruja buraqueira, Athene 
cunicularia (Silva-Porto e Cerqueira, submetido). Suspeitamos que ocorra na regiao como 
especie sinantropica, restrita as proximidades das habitagoes humanas, dado o volume de coletas 
realizadas na restinga propriamente dita sem encontra-la. 
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Ordem Carnivora 

Procyon cancrivorus (Cuvier, 1798) 

Identificagao e Habitats Esta especie e conhecida em Marica por pegadas encontradas com 
frequencia na campina suja interdunas (areas CS1 e CS2) e no cordao secundario (borda de area 
R4). As pegadas foram identificadas por J. Dalponte (comunicagao pessoal). 

Felis catus Linnaeus, 1758 

Coleta e Habitats: Uma femea foi capturada em mata de restinga (area R3) durante o estudo de 
marcagao e recaptura, com uma armadilha grande iscada com toucinho. Os gatos domesticos sao 
vistos esporadicamente na borda da duna primaria (proximo as areas R3, R5 e R6). 

Canis familiaris Linnaeus, 1758 

Observagoes e Habitats: Esta especie nunca foi capturada, sendo no entanto observada com 
muita frequencia nas campinas sujas (areas CS1, CS2 e CS3), bem como na borda de ambas as 
dunas (areas R2, R4, R5 e R6) e mesmo cruzando a duna secundaria (area R3). Foram ainda 
coletados 3 cranios nestas areas. Ocorre sempre em pequenos grupos. 

DiscussAo Geral 

Os resultados obtidos indicam que a restinga nao tern uma fauna particular e caracteristica 
de marmferos. Nao se conhece marmferos endemicos de restingas. Aparentemente a mastofauna 
da restinga e formada por um subconjunto da fauna da Floresta Atlantica e nao por um conjunto 
com identidade prdpria. Esta situaijao parece ser o caso geral para a fauna de restingas (Cer- 
queira, 1984) e e semelhante em linhas gerais a que e encontrada para repteis, dos quais apenas 
o lagarto Liolaemus lutzae 6 endemico de restingas (Rocha, 1986), e para aves (Silva-Porto & 
Teixeira, 1984). No entanto, nas aves e nos repteis de restinga estao bem representadas as 
especies de formagoes abertas, enquanto no caso dos marmferos temos predominancia de 
especies de formagoes florestais. 

No caso particular de Marica, e importante notar o papel exercido pelas especies invasoras 
e introduzidas. Pelo menos Rattus norvegicus e Callithrix jacchus sao participantes regulares e 
numerosos da comunidade de mamfferos de Marica. Os carm'voros "ferais" Canis familiaris e 
Felis catus sao predadores de efeito potencialmente desastroso sobre comunidades nativas, como 
e demonstrado por exemplos como o da Nova Zelandia, onde cami'voros "ferais" dizimaram 
comunidades nativas. Acreditamos que presenga de uma certa proporgao de invasores ja seja 
uma caracteristica comum de muitas comunidades ditas "naturais" nos Neotropicos, conforme 
assinalado acima. No entanto, isso nao toma menos necessario que certos limites a este processo 
sejam estabelecidos, sob pena de completa desfiguragao das comunidades. Em Marica este 
certamente ja e um risco concrete. 

A distribuigao das especies nos habitats onde houve maior proporgao de coletas em Marica 
indica que a mata de restinga (R) e o que apresenta maior riqueza de especies de mami'feros, com 
11 especies (tabela 3). Este tipo de vegetagao constitui-se de moitas densas e fechadas e e sem 
duvida, dentre os tres analisados, o que apresenta maior complexidade (grau de estratificagao 
vertical) da vegetagao. Estratificagao vertical tern sido repetidamente relacionada com diversi- 
dade de mami'feros neotropicais (Alho 1981; August, 1983; Fonseca & Redford, 1984). A campi- 
na suja (CS) tern diversidade intermediaria e parece ter basicamente um subconjunto das 
especies que ocorrem na mata de restinga: 5 das 7 especies que ocorrem em CS sao comparti- 
Ihadas com R. As restantes sao Rattus rattus e Glossophaga soricina, ambos coletados apenas 
uma vez; em ambos os casos nao e possi'vel afirmar que sejam caracteristicas da campina suja. 
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ou que nao ocorram tambem em outros tipos de vegetagao. Quando ao brejo (B) e o tipo de 
vegeta^ao mais pobre dos tres em termos de diversidade (apenas tres especies verificadas). No 
entanto duas destas tres especies estao restritas a ele (incluindo o invasor Rattus norvegicus) e 
nenhuma e compartilhada com a campina suja, que a princfpio pareceria o habitat mais similar. 

Tabela 3. Distribuigao das especies de mami'feros nos 3 tipos de vegeta^ao onde houve coletas mais extensivas em 
Marica. Os tipos de vegetaijao Mata Atlantica e Mata Paludosa foram excluidos por terem tido uma proponjao 
comparativamente pequena de coletas. R = mata de restinga; CS = campina suja; B = brejo. 

Habitats R CS B 

Didelphis aurita + 
Philander opossum + + 
Metachirus nudicaudatus + 
Glossophaga soricina + 
Callithrix jacchus + 
Sylvilagus brasiliensis + + 
Sphiggurus insidiosus + 
Cavia fulgida + 
Proechimys iheringi + + 
Akodon sp + + 
Rattus rattus + 
Rattus norvegicus + 
Procyon carcrivorus + + 
Felis catus + 
Canis Familiaris + + 

Totais 11 7 3 

Aparentemente, na restinga, como no cerrado, a existencia de um mosaico com varies tipos 
de vegetatjao muito distintos em areas relativamente pequenas e um fator importante para manter 
uma diversidade alta de marmferos. No entanto, nos dois sistemas parece haver um tipo de 
habitat que tern papel preponderante na manutengao da diversidade. No cerrado a importancia da 
mata de galeria tern sido enfatizada (Fonseca & Redford, 1984; Redford & Fonseca, 1986; Mares 
et al., 1986), enquanto nossa analise preliminar sugere que na restinga este papel cabe a mata de 
restinga. Entendemos que uma estrategia de preservagao das comunidades de mami'feros de 
restinga deve passar pela conservagao de todo o mosaico de habitats, mas com prioridade em 
minimizar a redugao e/ou desfiguragao da mata de restinga. 
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