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OBSERVA~DES SOBRE DINAMICA DE POPULA~AO DE ZYGOVONTOMYS LAZIURUS 
(LUND, 1841), CALOMYS EXPULSUS (LUND, 1841) e ORYZOMYS SUBFLAVUS 
(WAGNER, 1842) EM VEGETA~AO DE CERRADO NO VALE DO RIO DAS VELHAS 

(PRUDENTE DE MORAIS, MINAS GERAIS, BRASIL - 1981) 
RODENTIA = CRICETIDAE* 

Celio Murilo de Carvalho Valle** 

Maria Cristina Alves*** 

Ilmar Bastos Santos** 
Jose Benedito Malta Varejao**** 

INTRODU~AO 

Em continua<;ao a trabalhos anteriores (VALLE e coL 1980, 

1981 e 1982), apresentamos, agora de maneira mais completa, os resul

tados referentes a varia<;ao mensal durante 0 ana de 1981 de captu

ras de roedores, em ~rea de cerrado no municipio de Prudente de Mo
rais, em Minas Gerais. Trabalhamos com ZygodoVL:tomrj-6 £.a.ziwuL6, Ca£.omrjf.> 

e.xpu£.;.,u;., e 0Jtrjzomrjf.> ;.,ubt),fa.vu;.,, tres especies de Cricetidae mais c~ 

muns, sendo as duas primeiras "topotipicas" da regiao (MOOJEN, 1952 
e AVILA-PIRES, 1960). 

* 

** 

*** 

**** 

Trabalho realizado com auxilio do Conselho Nacional de Desen 

volvimento Cientifico e Tecnologico (CNPq), Museu de Historia 
Natural da UFMG e EPAMIG (Secretaria de Agricultura de Minas 
Gerais) 

Departamento de Zoologia (Laboratorio de Mastozoologia) - ICB

UFMG, Bela Horizonte - Minas Gerais 
Bolsista do CNPq 

Faculdade de Educa<;ao - UFMG. 
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Amostras de referencia (peles e craneos) destas especies 

(fig. l) Bstao registradas e depositadas na Cole~ao do Departamen

to de Zoologia (Laboratorio de Mastozoologia), do ICB-UFMG, em Belo 

Horizonte. 

MATERIAL E MfTODO 

A area de amostragem (Fig. 2 ,A), escolhida (ALHO, 19 79) 

para este estud.o, tern uma forma aproximada de 60x200 m, totalizando 

12.000 m2 ; Este espa~o de captura foi coberto por uma malha ortog~ 

nal de pontos afastados 5 metros uns dos outros, de modo a forma

rem 12 fileiras com 41 colunas. Para marcar estes pontos no terre

no, usamos teodolito e trena, tendo o cuidado de nao danificar a ve

geta~ao. No local de cada ponto de captur~ foi cravado urn piquete 

de urn metro de altura e de madeira roli~a. Deste modo,a area foi 

coberta par 492 piquetes. As fileiras foram numeradas de l a 12 e 

as colunas de l a 41, sendo cada piquete identificado pelas suas 

coordenadas. 0 primeiro nfimero representa a fileira eo segundo a 

coluna. Assim por exemplo o piquete ou ponto de captura 3/10 cor

responde o 39 piquete da 10~ coluna e o 1/12 o primeiro piquete da 

12~ coluna. Para facilitar as anota~6es e leituras no campo, em ca 

da piquete foi colocado uma fita de plastico de 4 em fixada por urn 

prego. Nesta etiqueta esta gravada a numera~ao correspondente as 

coordenadas do ponto em questao. 

Usamos armadilhas de arame galvanizado de fabrica~ao na

cional (Fig. 2,B) e, como isca, fatias transversais de espigas de 

milho maduro. 

Trabalhamos com 164 armadilhas que eram percorridas uma 

vez ao dia, antes das nove horas da manha. Evitava-se, assim, a mor

te dos animais por insola~io. Sempre a armadilha era colocada de 

tal modo a ficar protegida contra os raios diretos do sol. Para a 

manipula~ao dos animais capturados , desenvolvemos uma tecnica que 

se mostrou simples e eficiente (Fig. 2). Urn saco de plastico trans 

parente de 60 por 30 em e sustentado aberto na entrada da armadi

lha (Fig. Z,C) e a tampa cuidadosamente levantada. Obrigavamos o 

animal a sair da armadilha e saltar para dentro do saco de plasti

co, que era entao rapidamente fechado com a mao. £ curiosa se notar 

que, depois da terceira ou quarta captura, o animal encaminhava-se P! 
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ra dentro do saco de plastico com muito mais facilidade. Nota-se 

neste caso uma n1tida aprendizagem. Uma vez transferido para o sa

co de conten~ao, o animal era observado. Anotava-se, entao,numa ca

derneta de campo sua posi~ao de captura (coordenadas do piquete, 

junto ao qual esta a armadilha), especie, sexo, numero do animal, 

pelagem, marcas individuais (orelha, cauda, cicatrizes, etc.) em~ 

dia-se o tarso direito. Feito isto, o animal era pesado numa balan

~a tipo dinamometro (Fig. Z,D}. Nesta opera~ao, quando se tratava de 

recaptura se gastava, em media,S minutos. 

No caso da primeira captura para a marca~ao, o mrim~ era 

imobilizado num dos cantos do saco (Fig. 2,E), tomando-se o cuidado 

de se fazer uma pequena abertura no plastico no angulo onde se en-

caixa a narina do animal . Em seguid~ com a palma da mao esquerda 

mantendo-se o animal bern firme e com o ventre para cim~ fazia-s~ 

com a tesoura,uma abertura no plastico , na altura da pata ou mao 

que deveria ser marcada. Pin~ava-se com cuidado o membra, de modo 

a ficar livre atrav~s da abertura feita no plastico . Com uma te 

soura bern afiada,a falange era amputada num corte firme. Para o 

corte das falanges,seguimos os esquemas de De BLASE 1974 & BRANT 

1962. ~necessaria que o corte seja proximal,de modo que a marca 

fique bern n1tida, principalmente em animais como os Zygadan~amy~, 

cujos dedos sao mais cobertos de pelos. Em cadernetas de campo, to

ma-se o cuidado de anotar os numeros ja usados para se evitar mar

car mais de urn animal com o mesmo numero. Nesta opera~ao, gastava

mos aproximadamente 10 minutos. Antes, por~m, da marca~ao, faz1amos 

todas as anota~oes de costume. Terminada a manipula~ao do animal, 

que ~ feita no proprio ponto de captura, este era com cuidado libe

rado no mesmo lugar onde estava a armadilha. Toda esta manipula~ao 

deve ser feita sem movimentos bruscos e barulho~ para minimiz ar o 

stress a que o animal esta sujeito. 

No laborat6ri~ as observa~oes de campo de cada dia eram 

transcritas em fichas individuais, nas quais no seu cabe~alho co~ 

ta o nome cient1fico do animal, sexo e numero. Abaixo, em colunas 

da direita para a esquerda: data de captura (dia/mes/ano), coordena 

das do local da captura, peso, comprimento do tarso direito 

se roeu ou nao toda a isca e outras observa~oes circunstanciais ou 

caracter1sticas individuais, como cicatrizes, malforma~oes, pela

gem, etc. 

Durante o ano de 1981 em cada mes, as capturas foram fei 

tas durante urn per1odo de seis dias consecutivos. Usavamos 164 ar -
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madilhas, que eram distribufdas em quatro fileiras moveis de captu

ra (ALHO, 1979) com 41 pontos cada uma, seguindo o cronograma de 
distribui~io das armadilhas indicado no quadro abaixo. 

DIAS DE CAPTURA EM CADA 19 29 39 49 59 69 
PER!ODO 

Fileiras nas quais eram dis- l9 29 39 19 29 39 

tribuidas as armad ilhas 49 59 6 9 49 5 9 69 

(41 armadilhas em cad a filei 79 89 99 79 89 99 -

ra). 10 Q 119 129 10 9 119 129 

DESCRI~AO DA AREA DE ESTUDO 

LOCALIZA~AO E TAMANHO 

Nossos estudos se desenvolveram na Fazenda Experimental 

S. Rita,de propriedade da Empresa de Pesquisa Agropecuaria de Mi

nas Gerais (EPAMIG - Secretaria de Agricultura), no municipio de 

Prudente de Morais, Minas Gerais - Brasil , nas seguintes coordena
das geograficas: Lat. 19° 28 'S e long. 44°15'W. 

0 gradeado de amostragem , de forma retangular (6.0x200 m) 

foi localizado no ingulo nordeste de uma reserva de cerrado (Fig. 

2,A) com 13 , 35 ha. Este trecho de cerrado esta limitado ao norte 

por uma estrada de terra batida que leva a sede da fa zenda, a no

roeste por talhoes arados e usados para diversos experimentos agrf 

colas e do lado sul por pastagens. 
A topografia plana com leve inclina~ao em dire~ao a es -

trada. 

COBERTURA VEGETAL 

0 municipio de Prudente de Morais localiza-se na extre

midade leste da grande regiao fitogeografica que cobre o Brasil 

Central1 denominada por Martius de Oreades e hoje mais conhecida c~ 
mo campos cerr ados ou simplesmente cerrado (HUECK 197 2). Segundo 

AB'SABER (1977) , estadamos no grande dominio morfoclimatico, "Domf 

nio dos cerrados", quase no limite como "Dom1nio Tropical Atlanti 
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co". 

A nossa area de estudo esta coberta por cerrado em rege

nera<;ao e preservado sem corte raso desde 1940. 0 fogo periodicamen
te a invadia, mas desde 1979 isto nao acontece. Esta , no entanto,i~ 

vadido intensamente por capim gordura. Trata-se de uma mancha de 

vegeta<;ao natural em sucessao, ilhada num espa<;o agropastoril. Es

tamos, assim, diante de uma situa<;ao t:lpica em que se encontram os 

roedores silvestres em agroecossistemas desenvolvidos em cerrado. 

As resid~ncias mais pr6ximas sao as casas dos co1onos a 150 m. Ap~ 

sar de ja nao se registrarem queimadas anuais, sofre a area a a<;ao 

clandestina de lenheiras que,periodicamente, roletam e cortam algu

mas arvores. A agua mais pr6xima esta a aproximadamente 400 metros. 

Animais domesticos, como caes ou gatos, podem esporadicamente visi
tar a area. 

A1em das tr~s especies de roedores indicados acima, cap

turamos dois gambas (V~deiph~~ aib~venth~~) e urn rato domestico 

(Ra££u~ nohveng~cu~). Sao abundantes os sinais da presen<;a de ta
tus. 

OBSERVA~OES CLIMATOLOGICAS: 

De modo geral, o clima dominante e classificado como AW 

em Minas Gerais, segundo KOPPEN. Segundo a classifica<;ao bioc1imatl 
ca de GAUSSEN & BOGNOULS,nossa regiao e de clima termoxeroquimeni

co medio ou tropical quente com esta<;ao seca media de cinco a seis 
meses e de 1ndice xerotermico entre 100 e 150. Segundo HUECK (19 72), 

a temperatura media dos campos cerrados oscila entre 24 e 27°~ com 

uma varia<;ao media anual de 3°C. Precipita<;ao anual de l.iOO a 

2.000 mm entre outubro e abril. 
Nossa area de estudo esta situada aaproximadamenteum q~ 

lometro, em linha reta, da Esta<;ao Principal de Sete Lagoas (MG) n9 

83586 do Insti tuto de Metereologia. Dispomos, assim, mensalmente, do 

mapa de observa<;oes metereol6gicas,com os seguintes itens diarios: 

Pressao, Temperatura, Umidade Relativa, Vento (dire<;ao e velocida

de), Precipita<;oes, Evapora<;ao, Nebulosidade, Visibilidade, Nuvens, 
Insp1a<;ao Diaria e Outras Observa<;oes qualitativas de fenomenos di 

versos. 
Durante o ano de 1981~a maxima absoluta foi de 34°C em 

mar<;o e a minima absoluta em junho 5.5°C (diferen<;a 28.5°C). Neste 

mesmo,per:lodo,a osci1a<;ao pluviometrica anual variou de 0,0 em j~ 

lho a 40 3, 6 mm em novembro, com urn total anual de 1, 46 7, 5 mm. 
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RESULTADOS E DISCUSSAO 

Durante o ano de 1981 (janeiro a dezembro), tivemos urn t~ 

tal de 72 dias de capturas,sendo seis para cada mes. As 164 armadi 

lhas, usadas por perfodos mensais, foram armadas 11.808 vezes ou duas 

vezes por mes em cada piquete. A eficiencia do esfor~o anual de caE 

tura foi de 3,8%, ou seja, das 11.808 tentativas 449 foram positivas 

(capturaram roedores). 

Na tabela abaixo estao registrados,por especies e por se 

xo,o total de roedores marcados. 

NUrnero de roedores marc ados durante o ano 
ESP!lCIES 

6 ~ 6 ~ 6;~ 

Zygadon:tamy-& laziuflu-& 34 27 61 (61.6%) 1. 26 

Calomy-& e.xpul-& u-& 2 4 6 (6.1%) 0. 5 

O!lyzomy-& -&ubfilavu-& 15 17 32 (32.3%) 0.89 

TOTAL 51 48 99 1.1 

Nota-se que,durante o ano,o total de Zygodon:tamy-& marca

dos foi quase duas vezes maior do que o de O!lyzomy-& e dez vezes 

maior do que ode Calomy-&. 

Quanta a varia~ao mensal de capturas registradas para c~ 

dames, os resultados estao tabulados e representados nas tabela 

1 e figura 3. Sao considerados como presentes,em determinado mes, 

nao so os animais marcados no mes,mas tambem os registrados, ape

sar de terem sido marcados anteriormente. 

Os Zygodon:tomy-& tiveram uma densidade maior no mes de j~ 

nho, julho, agosto, setembro e outubro, enquanto os O!lyzomy-& 

sentaram urn padrao semelhante, apesar do pico de maior numero 

capturas nao ser em agosto e setembro,mas junho e julho. 

a pre

de 

0 maior ntimero de animais registrados na area, em determi 

nado mes,para Zygodan:tamy-& foi de vinte (20) em agosto e setembro, 

para O!lyzomy-& onze (11) em junho. o numero mais baixo de capturas 

mensais foi de dois (2) em dezembro,tanto para Zygodan:tomy-& como 

O!lyzomy-&. 
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Corn relac;ao aos Ca.tomy.6 e.x.pul.6 u.6 capturados ern 1981, os 

registros forarn rnuito baixos (tres ern junho, dois ern fevereiro e 
urn ern dezernbro). 

MELLO (1977), capturando roedores ern pesquisas epiderniol~ 
gicas, no municipio de Formosa ern Goias, observa que Zygodontomy.6 
laziutLu.6 e Calomy.6 e.x.pul.6U.6 tern certa estabilidade nurnerica, OCO.!:_ 

rendo duas ligeiras ascensoes anuais, urna ern dezernbro e outra ern 

julho. Ern relac;ao a Zygodantomy.6 laziu1Lu.6, no entanto, nossos da

dos registrararn urn nftido aurnento de caputras apenas ern julho, en

quanta ern dezernbro 0 nurnero de anirnais capturados foi 0 mais bai

xo. Nota-se,para 01Lyzamy.6 .6ub6lavu.6 e Zygadontomy.6 iaziutLu.6, que o 

maior nurnero de anirnais capturados foi durante OS rneses COin indi

ces pluviornetricos e ternperaturas rnais baixas. MELLO, no entanto, 

observa, ern Goias, que os nfveis de capturas forarn rnais baix·os ern ago~ 
to, devido a seca. Nossos dados concordarn corn as observac;oes de MELLO, 

apenas quanta a queda de capturas no inicio da estac;ao das chuvas 
(outubro). 

SOUZA & ALHO (1980) estudararn, especificarnente, ern cerra

dos de Brasilia, OS Zygodantamy.6 .taziu!Lu.6, ernpregando 0 metoda de 

captura, marcac;ao e recaptura ern transeptos moveis (ALHO, 1979). 
Capturando anirnais apenas ern seis periodos (outubro, novernbro, de

zernbro, marc;o, abril e junho), registrararn urn pico de rnaior nurnero 

ern dezernbro e urna queda significativa ern junho, sendo ern outubro 

registrado o rnenor nurnero de anirnais, o que, alias, nao concorda corn 

os nossos dados. Como os referidos autores nao fizerarn capturas ern 

julho, agosto e seternbro fica dificil terrnos urna ideia exata do p~ 

drao de variac;ao anual da populac;ao de Zygodantamy.6 na area. 

Nossos dados, no entanto, concordarn corn os de KARIN! (1976), 

que registra,para o nordeste, urn rnaior nurnero nos rneses secas. 
Como nao dispomos, ainda,de volume suficiente de inforrna

c;oes quantitativas no espac;o (varios lugares na area de distribui

c;ao da especie) e no tempo (varios anos consecuti vos de observac;ao), 
nao podernos afirrnar nern generalizar sabre OS padroes de flutua<_;oes 

populacionais destes roedores neotropicais. Nao sabernos se estas 

flutuac;oes sao ritrnicas anuais ou aleatorias, nern se nas "ilhas de 

cerrado" deixada5 ern agroecossisternas, como e o nosso caso, sofre

riarn as populac;;oes na turais de roedores, nao so a influerx:ia das v~ 

riac;oes ciclicas clirnaticas e fenologicas da vegetac;ao natural,rnas, 
tarnbern, da variac;ao sazonal das culturas (atividade agricola hurna

na). Esta atividade poderia levar a pequenas rnigrac;oes locais, ern 
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busca de alirnento (Cerrado ~ Cultura) e influenciar na densidade 

de popula~oes ern areas restritas. Pesquisas de campo neste sentido 

estao sendo desenvolvidas por nos. 

RESUMO 

A dinarnica de popula~ao de tres especies de roedores 

(Zygadontomy~ laz~u~u~, O~yzamy~ ~ub6lavu~ e Calomy~ expul~u~) 

foi estudada ern urna area de Cerrado,durante o ano de 1981. 

Gerais, Brasil). 

(Minas 

Os autor~s usararn a tecnica de captura, rnarca~ao e recaE 

tura rnensais, nurn gradeado de 12000 rn 2 ,corn quatro linhas rnoveis de 

41 arrnadilhas cada urna. 

Z. laz~u~u~ e 0. ~ub6lavu~ apresentararn urn a varia~ao 

anual de capturas corn valores rnais altos nos rneses rnais secos e 

frios, e urna queda de capturas nos rneses rnais chuvosos e quentes. 

Corn rela~ao a C. expul~u~, urn nurnero rnuito pequeno des

ses anirnais foi capturado no per!odo de estudo. 

SUMMARY 

The population dynamics of three rodents species 

(Zygodantomy~ laz~u~u~, O~yzomy~ ~ub6lavu~ and Calamy~ expul~u~) 

was studied in an area of "Cerrado" surrounded by an agroecosystern 

(Minas Gerais, Brazil), during the year of 1981. 

The authors used the thechnique of monthly capture-mark

-recapture, using .a grid of 12000 rn 2 with four moving transects of 

41 traps. 

Z. laz~u~u~ an~ 0. ~ub6lavu~ showed an anual variation 

of captures with higher values in the dry and cold months, and a 

decrease of these values in the wet and hot ones. 

A very small number of C. expul~u~ was captured during 

the study period. 
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Fig. 2 - Captura e manipula~ao de O~zomy~ ~ubStavu& 

A. Vista da area de estudo 
B. Armadilha sendo colocada 
c. Animal sendo compelido a entrar no saco de plastico 
D. Pesagem 
E. Conte~ao de urn animal para a marca~ao (corte de falange). 
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Fig. 3 - Varia<;ao do nilmero de roedores registrados como presentes na area de 
estudo por per1odos (seis dias consecutivos) mensais de captura. 
NUmero ae armadilhas usadas: 164 
Area: 12.000 m2 
Local: Faz . S. Rita, EPAMIG, Prudente de Morais , M.G. 
I sea ·us ada: milho em espiga. 
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