




 
Editora chefe  

Profª Drª Antonella Carvalho de Oliveira 

Editora executiva 

Natalia Oliveira 

Assistente editorial 

Flávia Roberta Barão 

Bibliotecária 

Janaina Ramos 

Projeto gráfico  

Camila Alves de Cremo 

Daphynny Pamplona 

Gabriel Motomu Teshima  

Luiza Alves Batista 

Natália Sandrini de Azevedo 

Imagens da capa 

iStock 

Edição de arte  

Luiza Alves Batista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 by Atena Editora 

Copyright © Atena Editora 

Copyright do texto © 2022 Os autores 

Copyright da edição © 2022 Atena Editora 

Direitos para esta edição cedidos à Atena 

Editora pelos autores. 

Open access publication by Atena Editora 

 

 

Todo o conteúdo deste livro está licenciado sob uma Licença de Atribuição 

Creative Commons. Atribuição-Não-Comercial-NãoDerivativos 4.0 

Internacional (CC BY-NC-ND 4.0). 
 

 

 

O conteúdo dos artigos e seus dados em sua forma, correção e confiabilidade são de responsabilidade 

exclusiva dos autores, inclusive não representam necessariamente a posição oficial da Atena Editora. 

Permitido o download da obra e o compartilhamento desde que sejam atribuídos créditos aos autores, 

mas sem a possibilidade de alterá-la de nenhuma forma ou utilizá-la para fins comerciais.  

 

Todos os manuscritos foram previamente submetidos à avaliação cega pelos pares, membros do 

Conselho Editorial desta Editora, tendo sido aprovados para a publicação com base em critérios de 

neutralidade e imparcialidade acadêmica. 

 

A Atena Editora é comprometida em garantir a integridade editorial em todas as etapas do processo 

de publicação, evitando plágio, dados ou resultados fraudulentos e impedindo que interesses 

financeiros comprometam os padrões éticos da publicação. Situações suspeitas de má conduta 

científica serão investigadas sob o mais alto padrão de rigor acadêmico e ético. 

 

Conselho Editorial 

Ciências Agrárias e Multidisciplinar 

Prof. Dr. Alexandre Igor Azevedo Pereira – Instituto Federal Goiano 

Profª Drª Amanda Vasconcelos Guimarães – Universidade Federal de Lavras 

Profª Drª Andrezza Miguel da Silva – Universidade do Estado de Mato Grosso 

Prof. Dr. Arinaldo Pereira da Silva – Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará 

Prof. Dr. Antonio Pasqualetto – Pontifícia Universidade Católica de Goiás 

Profª Drª Carla Cristina Bauermann Brasil – Universidade Federal de Santa Maria 

https://www.edocbrasil.com.br/
http://lattes.cnpq.br/3962057158400444
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4137742T8&tokenCaptchar=03AGdBq24lncsWlkpZ60UpTn6X0MlPl7IFq8JUxnZ8H7ZQM4Qt1bRnGBiL4O-NlKmYERXt4Cm0f257x4BJrEvOyd97JoCPOjA2lpl8NCy8TXk_8UdHkKkVru2YX3siYNrQZ0npPWUkrVsWyd1Th8zllzowFyH_REcUJebqKKBGdmE6GvFYx3vbXW-Wuu38isuhI7fUGxYWjSWWhRaRr9vjBnngXjL6AtWpF5u1OzExXK-qJfLO-Z9Y6REzJUHx_0Tc7avyB6h_1jBfwLMqkijzXDMn9YwOGZRCgKQYRG8qq_TJMG4nRON-Jl-4bdND5JUmOFwiHuItavE0vGnpIuRZ_Q-TASdvbZcOtdJk1ho1jjXvCdT7mg6B7ydKdRVqvRPOSm1sWTiySKGh12iCA-bxt-2aHxn-ToQyyAd_K_Bq4plWvjPiqVvmeBF0UDfauPMyz3jxzJlKjabDWdqQbOfqcAPJJOQTr5nJPg
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4207000Z2&tokenCaptchar=03AGdBq27XnTU_KfEna2BdE1EGHqnxpZomfVa1y9aAfIzpgrIDNIHmtLjsMRACvzlskrsMmYJqoX0PIDLJsjhSX5qtupE8W4KlxOKAJWu5nZb7dkI3MPimPe5j3GvSnPOXpnnRqPXZ3myJGQTaNDkQIF5Ga1W7FMIk7_3mCEU0Q0OS3FPsBjm1TNlNVzWP9Tg47oHo8aRE4yImJVaOF7uEhvWUKO2wafsVRfJ_zNkoBHol3J6ijZqQzEiVgImd9AQBNXnYp91m6r8joCX9Zb8mnwWhlLyB6wkwRt7tU7YMvNvDjKiWH3csTKem1k7Z0HXuEaUXdcKWiDCdd0HTLyGmkBmoicRn2MMH8BJR5QWvsjkxSWgFwg5CNpTBOU9nJncwI-Zq1kwrUNLfweOGISIvwS4kNDZFg4b265aWHzGxKVakQO--yCuKcENHJwNtv-bdwLgGnjSbTIqtImjcUNha8JfyBxVjGRPb_A
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4257670Z4
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4791258D5
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4550722Z1&tokenCaptchar=03AGdBq26LoS54yshuGjAVTAhWtnomcb507AafRxgqUHA5rWXDTSAC8ujT1VFuP3y4tEBpGZS19N7RvwQkr5-DNtHriEEfmKb3_xUnkf3DhuvNCis7j04oZUuB6sbtybYhhfqdItqvhoc65O4cnN7x8sDpdIA2YfMuD3aFN8lr_S8JQb21Y8ACfte1yscvXXYcb9BYcCxWmKJd1WT1zmiAHbGk8p2qcdZuPko-NEiJ5Ugid8V4GsrrRxNzr1Vaz46HdLyP-3SoU5boilW0MWXEJcql0N06gtpZRX8hFIkpuD6W1PuIm9rguooIts9aPhbSlACsBNSamb17Kz9iEl3SIt1aquVaMiuT2H0OjxSwQ189Q0oth7WG3Vke0uwL2SYCHXeuec8UfMRJMHigDIUlf9gvkuDFSNg2vQ


 
Prof. Dr. Cleberton Correia Santos – Universidade Federal da Grande Dourados 

Profª Drª Diocléa Almeida Seabra Silva – Universidade Federal Rural da Amazônia 

Prof. Dr. Écio Souza Diniz – Universidade Federal de Viçosa  

Prof. Dr. Edevaldo de Castro Monteiro – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

Prof. Dr. Fábio Steiner – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul 

Prof. Dr. Fágner Cavalcante Patrocínio dos Santos – Universidade Federal do Ceará 

Profª Drª Girlene Santos de Souza – Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 

Prof. Dr. Guilherme Renato Gomes – Universidade Norte do Paraná 

Prof. Dr. Jael Soares Batista – Universidade Federal Rural do Semi-Árido 

Prof. Dr. Jayme Augusto Peres – Universidade Estadual do Centro-Oeste 

Prof. Dr. Júlio César Ribeiro – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

Profª Drª Lina Raquel Santos Araújo – Universidade Estadual do Ceará 

Prof. Dr. Pedro Manuel Villa – Universidade Federal de Viçosa 

Profª Drª Raissa Rachel Salustriano da Silva Matos – Universidade Federal do Maranhão 

Prof. Dr. Renato Jaqueto Goes – Universidade Federal de Goiás 

Prof. Dr. Ronilson Freitas de Souza – Universidade do Estado do Pará 

Profª Drª Talita de Santos Matos – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

Prof. Dr. Tiago da Silva Teófilo – Universidade Federal Rural do Semi-Árido 

Prof. Dr. Valdemar Antonio Paffaro Junior – Universidade Federal de Alfenas 

  

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4343894D0
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4769404T1
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4402494Z9&tokenCaptchar=03AOLTBLS3hr4cVdLwJSKo9XuEbo3aSa84rmwd-VOUOnOKNG3KlETmWt897QU6hGmuwDDNVvUrUkgDH-vfvZPo1eIf2BLLKEI2emXX1CA5HvkIgdhkMivWo24B8yZ-zPcvj4Fw7L1gp3Q20koTp8vB34HZj7tj6QIwm7Eg-r9RL6NmagOF4QShFd0RxMWncbwWeS6oSfAa9pUBo00oql_WKfAajQU7-KR4W7i6mx7ToD1Ks7uHo1tjJlvLXmi7eaCSELEFilDt7ucyjDmTDMmA69x906qBDzhUwgw9wNMmIKZrcdqSAUCKEKQyl65e9O4lIr5JoUjhqwYTYlqXV-8Td4AZk_gu2oOCQMktRum_bd5ZJ0UcclTNxG2eP5ynmhjzA8IqVUfHDX1jdLgwP-yNSOi-y3y7nzoJqU8WIDza49J4gZUb-9kuQJX9f1G7STe2pOK2K3_dnTDg1l2n2-D-e9nP6yOPDEhkwDXCBPqIxdIiq0Nw7T-hKXd1Gzc3DUUqou6qw9HA6F2nwy2UHd-eNvPVHcyDBXWNtdQrSC-N3IilO2aX6co_RHJc6661cZbnZ9ymBUs9533A
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4470682T6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4717916J5&tokenCaptchar=03AOLTBLSVwbRfXQjvHTLKSbnQb-EM9FjsS8YUlzZidkeuA9sSX1KCi29pQYB0pkW06OTfYJOOF6c3m-CckDuL-Oh5sJFBIKejpmfeQVcMOV11R5LYPbegZCB29EuKUVsIutVxqSJdP8M8kpcFOLJvVLUABQ2zXTIcS6RskfgSgeo7v7cwjGQ0aFXQxEqvUBOHHfMElt7SLSolhyhOtMRHWMzO2r9aAqjhF6zTOPQYoqoqQ7hdKB5sHVaEjAI_F6afXKd3g_32o_aFei6P5_WjFj27KtgrKs0z4ZCVerHuXwwU9iZywYA9upkLgGv2zJAOQU51HVBuDSAmVvHxyqhM6fSuRQMmf33YJIg9G3zOOLUPbOkox--oyiwbH2ClIV7NsCPvCgcXO57Z4a1lv7uK12dTpufQYLqtGE1NKSw_JUJmck3XJrFxV8_0eWbzNa8VQFzJFz8Wakp_VyC03nIL0hc9rNxF8BG9kvDECVj8HSt8lPiwtnLyavrp44Dk-TBq_AEQVz4OH-fFYyh3AKMKrtkuzWnJKXXCULFlOa-z5gwLCQJ_KBEoh_fl9LPmzvboZxwrYyIndtSL
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4448161E1
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4761024J9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4453764Z7
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4799273E2&tokenCaptchar=03AGdBq268VEkAcn3ftZ_2lZ-SL33xDwfeshMnherzDAzqv6lBQj8Hb9MVSbjclJQj7Co8u0G5K2qg28cPA0VDL7deaFLPcBB225xfSH9cY813pYSTpkZb5yNNx4B96AuZiaivkRGg57X14E80_ebaYUUK0tYeRE_YGiVDTF9ot0Cg_9yPAQGBQDcoSlXzQ3Jv3J4cj-VxOvY8_phk-Sr50ziZu5mm-RdiqTMbHFNlm8Jvve1Yqo5DJkxxNnZNOV6uYsPLS0-LwCjYYN72DfxAlLNJNOA7yZYt3arJXt5NqXlUqogF9y7Yl83eWoGJ-bG4GzrNrtaDx3wmOafTCa_RR5J_s2k7ESRQuaJiES6aOpLel16W_T9krltTH8b_immDt2qfUtaoef4VxO0GYIe-O4ZGQ4xSwFWf6A
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4776446E9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4481542Z5
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4705653J5
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8165109H2&tokenCaptchar=03AOLTBLSbWEZwpva2ByIrBPCi-0az6LzTydMcPZSUTgp16vbnnLpg51Ugkf9LxOhcdp-j8ju-G690W40chagCitBRtkGUdH2DrzuB_Wwf-gzusS7c1mwGcOgaajazzXK0iDHLZDCdHFu-cQErx5UZuXAq6LHHhsC0jt4ptl6JoIkyJenMJK2676GqBk_VFV-PtpfjlX42HNgL0P9k_Ztf28FMXLNYCKmWSum37Y7-POrmi40F52-KRx-84V0s_avLH1EUB3nOzzqYYGOjozeF-uZF5uGYwkYDLNJ-WXiTzdZybxlUDzdPZkgboLRDEno2ptYbBytJU18zNTtVu76IKO6Vj-ETNeOAl7GqqvWmwLl15JBsg59vvqLQlp2bSA-pI7bOUHEw1Qk92hHHAUQT56_5-K6SkJm6mpsHxrh5X-cEsL-wZKAUPCZVtji0IlOdxPWGr_7plMjGiCvU2I0J-Gv7Du69Fk9BKEMokAsV_QudOoViVOUQUQraVrLZPdmHOve9RAaNjuNGnpJQCsuK9AeqrAPbA6IQKF-YySF7iHF_qig9QJ9uUA0ISfZF4C8EdnQhgAcB5As6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4488711E2
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4243839T9&tokenCaptchar=03AGdBq247xGg0yAcMuSGVyx-fFKY3IQKTvCB5Nhq-JXhI8Urj_oHzA7HPGNsHbaO2uc-YWj6JZkdzDTMsZzMg4P4KJVCX08tYZVMdglvFXCKTQRVSq9OjY-uvCI_D3om1An_9VUa1aJXRssx6jM706rFsQZzP56QviV1Sl_lld1yRue7pQScz93LgptpQ6Rm2gMMvgaqlXqkramd0MEmRTRKDpJ_vxcyK9sxPGVAP1GtRcfk-jAfRlMqixmtelHhANegJfBoZ-Kzn7R1W188jDYF7AZgsAcG9A5zltyKg2W6SxicZ4AL3Z00bZuNBZdHtDevbGoczg08yLC-VK0A2oZs6nQ5RPtcCcKFbBsjXuLYi50Efx9xin3msJiJ6ZPnsbibTxCWfsJHLp2YuZFvRv2lgHudxLONBNNeyJTK-d8cUtGUrI2PyRZ6es_cCtHUklGGNZ-ZpZ0pmlGwalJqe9UNLYNgzOOtjo-7cuTlORvMQWkNWub7tSSg
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4221072D9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4249363T4
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4742429E2
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4707670J6


 
Zoologia: organismos e suas contribuições ao ecossistema 

 

 

 

 

 
Diagramação:  

Correção:  

Indexação: 

Revisão: 

Organizadores: 

 

Daphynny Pamplona 

Mariane Aparecida Freitas 

Amanda Kelly da Costa Veiga 

Os autores 

José Max Barbosa Oliveira-Junior 

Karina Dias-Silva 

Lenize Batista Calvão  

 

 

 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 

Z87 Zoologia: organismos e suas contribuições ao ecossistema / 

Organizadores José Max Barbosa Oliveira-Junior, Karina 

Dias-Silva, Lenize Batista Calvão. – Ponta Grossa - PR: 

Atena, 2022. 
  

 Formato: PDF 

Requisitos de sistema: Adobe Acrobat Reader 

Modo de acesso: World Wide Web 

Inclui bibliografia 

ISBN 978-65-258-0026-4 

         DOI: https://doi.org/10.22533/at.ed.264223003 

  

1. Zoologia. 2. Animais. 3. Ecossistemas. I. Oliveira-

Junior, José Max Barbosa (Organizador). II. Dias-Silva, Karina 

(Organizadora). III. Calvão, Lenize Batista (Organizadora). IV. 

Título.  
CDD 590 

Elaborado por Bibliotecária Janaina Ramos – CRB-8/9166 

 

 

 

 

Atena Editora 

Ponta Grossa – Paraná – Brasil 

Telefone: +55 (42) 3323-5493 

www.atenaeditora.com.br 

contato@atenaeditora.com.br 

 

  

http://www.atenaeditora.com.br/


 
DECLARAÇÃO DOS AUTORES 

 

Os autores desta obra: 1. Atestam não possuir qualquer interesse comercial que constitua um conflito 

de interesses em relação ao artigo científico publicado; 2. Declaram que participaram ativamente da 

construção dos respectivos manuscritos, preferencialmente na: a) Concepção do estudo, e/ou 

aquisição de dados, e/ou análise e interpretação de dados; b) Elaboração do artigo ou revisão com 

vistas a tornar o material intelectualmente relevante; c) Aprovação final do manuscrito para 

submissão; 3. Certificam que os artigos científicos publicados estão completamente isentos de dados 

e/ou resultados fraudulentos; 4. Confirmam a citação e a referência correta de todos os dados e de 

interpretações de dados de outras pesquisas; 5. Reconhecem terem informado todas as fontes de 

financiamento recebidas para a consecução da pesquisa; 6. Autorizam a edição da obra, que incluem 

os registros de ficha catalográfica, ISBN, DOI e demais indexadores, projeto visual e criação de capa, 

diagramação de miolo, assim como lançamento e divulgação da mesma conforme critérios da Atena 

Editora. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
DECLARAÇÃO DA EDITORA 

 

A Atena Editora declara, para os devidos fins de direito, que: 1. A presente publicação constitui apenas 

transferência temporária dos direitos autorais, direito sobre a publicação, inclusive não constitui 

responsabilidade solidária na criação dos manuscritos publicados, nos termos previstos na Lei sobre 

direitos autorais (Lei 9610/98), no art. 184 do Código Penal e no art. 927 do Código Civil; 2. Autoriza 

e incentiva os autores a assinarem contratos com repositórios institucionais, com fins exclusivos de 

divulgação da obra, desde que com o devido reconhecimento de autoria e edição e sem qualquer 

finalidade comercial; 3. Todos os e-book são open access, desta forma não os comercializa em seu 

site, sites parceiros, plataformas de e-commerce, ou qualquer outro meio virtual ou físico, portanto, 

está isenta de repasses de direitos autorais aos autores; 4. Todos os membros do conselho editorial 

são doutores e vinculados a instituições de ensino superior públicas, conforme recomendação da 

CAPES para obtenção do Qualis livro; 5. Não cede, comercializa ou autoriza a utilização dos nomes e 

e-mails dos autores, bem como nenhum outro dado dos mesmos, para qualquer finalidade que não o 

escopo da divulgação desta obra. 

 



APRESENTAÇÃO

O e-book “Zoologia: Organismos e suas contribuições ao ecossistema” 
é composto por seis capítulos com diferentes abordagens, relacionadas aos serviços 
ecossistêmicos, divulgação científica, integridade ambiental e fisiologia.

A organização desse e-book contempla temas que permitem ao leitor ampliar o 
seu conhecimento acerca da importância dos organismos para a manutenção da vida 
na terra e a necessidade da conservação do meio ambiente para mantermos os serviços 
ecossistêmicos e o equilíbrio ecológico no planeta. Os ecossistemas são muito diversos e 
podem ser terrestres, aquáticos e suas interfaces. Sendo os ecossistemas formados pela 
interação de fatores bióticos e abióticos, os seres humanos também fazem parte desses 
sistemas. Portanto, abordagens integradoras e desafiadoras são exigidas para a interface 
atividades antrópicas e conservação dos sistemas naturais, para que no futuro tenhamos 
equilíbrio entre presença da população, diferentes serviços ecossistêmicos e a diversidade 
da vida em conjunto. Essa abordagem complexa permeia muitas áreas do conhecimento 
que incluem avaliar quais são os fatores que compõem os ecossistemas, bem como fazer 
com que essas informações sejam disponibilizadas para todo o público.

Nesse contexto, no capítulo I, os autores identificam os morfotipos de sementes 

dispersas por morcegos, relacionando-as ao seu dispersor e ao tipo de ambiente (urbano 

ou rural) em municípios do estado do Pará. Com base nessa identificação, os autores (i) 

criam uma lista de espécies de sementes dispersas pelos morcegos (considerando apenas 

aquelas coletadas nas fezes dos mesmos) e (ii) identificam as espécies de morcegos mais 

efetivas no processo endozoocórico. No capítulo II, os autores objetivam apresentar aos 

educadores e estudantes do ensino médio que os morcegos são um dos grupos biológicos 

de grande importância, dotados de características únicas como o voo e a eco localização, 

responsáveis por dispersão de sementes, polinização de inúmeras espécies vegetais 

e controle de insetos praga. O capítulo III, teve como objetivo geral avaliar a variação 

espacial na diversidade da herpetofauna de uma paisagem agrícola. Desta forma, os 

seguintes objetivos específicos foram avaliados: (i) determinar a riqueza e abundância da 

herpetofauna nos diferentes componentes da paisagem agrícola (fragmentos vegetação 

nativa e pasto); e (ii) testar possíveis variações da riqueza e abundância da herpetofauna 

entre fragmentos vegetação nativa e pasto. O capítulo IV, analisa a composição de 

espécies da categoria ‘sardinha’ capturada no norte da Bahia e verifica se há alteração 

dessa composição ao longo do ano. No capítulo V, os autores investigaram o metabolismo 

intermediário e o balanço oxidativo de lagartas de Heliconius ethilla narcaea em relação à 

média de temperatura de ocorrência nos meses de primavera, na região metropolitana de 

Porto Alegre e em São Francisco de Paula. Ao mesmo tempo, foi investigado se existem 

diferenças nos parâmetros fisiológicos de indivíduos que ocorrem em locais diferentes do 



estado e a influência de mudanças climáticas locais. Por fim, no capítulo VI, os autores 

avaliam a composição, riqueza e abundância de insetos aquáticos e a relação com os 

substratos de natureza orgânica ou inorgânica, em um igarapé de segunda ordem, afluente 

do rio Xingu, município de Altamira.

Esperamos que ao ler essa obra, você possa identificar a necessidade de 
conhecimento sobre a contribuição de um conjunto de fatores que compõem os ecossistemas 
e sua importância para manutenção das mais diversas formas de vida.

A você leitor(a), desejamos uma excelente leitura!

José Max Barbosa Oliveira-Junior
Karina Dias-Silva

Lenize Batista Calvão
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RESUMO: Devido ao comportamento alimentar 
hematófago de algumas espécies (três das mais 
de 1000 existentes) os morcegos são temidos 
pelas pessoas. No entanto observamos outros 
comportamentos alimentares, que vão desde 
insetos e frutas até néctar. Ao se alimentarem 
de frutos, com sementes pequenas, esses 
animais acabam ingerindo-as e as dispersando, 
processo conhecido como endozoocoria. As 
sementes possuem o tegumento resistente aos 
ácidos gástricos, e ao passarem pelo sistema 
digestório do animal praticamente não sofrem 
nenhuma alteração que possa afetar o embrião. 
Assim, os quirópteros ajudam na restauração de 
áreas degradas. Deste modo, o objetivo desse 
trabalho é morfotipar as sementes dispersas 
pelos morcegos, relacionando-as ao seu 
dispersor e ao tipo de ambiente (urbano ou rural). 
Foram observados dez espécies e duas famílias 
(Phyllostomidae e Mormopidae) de morcegos 
dispersores de sementes. Com relação às 
sementes observamos 28 morfotipos com maior 
incidência de dispersão em áreas urbanas. 
A espécie Carollia perspicillata foi uma das 
espécies com mais atuação na endozoocoria da 
região, 16 morfotipos de sementes e com maior 
incidência de dispersão em ambientes rurais. 
Em seguida a espécie Artibeus lituratus, seis 
morfotipos diferentes dispersos, com a mesma 
incidência em ambientes rurais e urbanos. O 
resultado mostra que as espécies não possuem 
uma preferência por tipo de ambiente, reforçando 
a ideia de que os morcegos são importantes 
dispersores.
PALAVRAS-CHAVE: Quiróptera; Uso e 
Cobertura do Solo; Recuperação de Áreas 
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Degradadas.

DISPERSED SEEDS BY BATS IN FOREST REMAINING AND URBAN AREAS OF 
THE AMAZON

ABSTRACT: Due to the hematophagous feeding behavior of some species (three of the more 
than 1000 extant) bats are feared by people. However, we observed other feeding behaviors, 
ranging from insects and fruits to nectar. When feeding on fruits, with small seeds, these 
animals end up ingesting and dispersing them, a process known as endozoochory. The seeds 
have a tegument resistant to gastric acids, and when they pass through the animal’s digestive 
system, they practically do not undergo any changes that could affect the embryo. Thus, bats 
help in the restoration of degraded areas. Thus, the objective of this work is to morphotype 
the seeds dispersed by bats, relating them to their disperser and the type of environment 
(urban or rural). Ten species and two families (Phyllostomidae and Mormopidae) of seed-
dispersing bats were observed. Regarding seeds, we observed 28 morphotypes with the 
highest incidence of dispersion in urban areas. Carollia perspicillata was one of the most 
active species in endozoochory in the region, with 16 seed morphotypes and with the highest 
incidence of dispersion in rural environments. Then the species Artibeus lituratus, six different 
morphotypes dispersed, with the same incidence in rural and urban environments. The result 
shows that the species do not prefer type of environment, reinforcing the idea that bats are 
important dispersers.
KEYWORDS: Chiroptera; Land Use and Land Cover; Recovery of Degraded Areas.

1 |  INTRODUÇÃO
Os morcegos são animais geralmente temidos pelas pessoas, pois sabe-se que 

algumas espécies se alimentam de sangue para sobreviver. Mas o que muita gente não 
sabe é que o hábito alimentar desse grupo é o mais diverso, incluindo insetos, frutos, 
néctar e pólen (Kalko; C.; Handley, 1996; Schnitzler; Kalko, 2001), e que são inofensivos 
e importantes para a sociedade (Cleveland et al., 2006; Kasso; Balakrishnan, 2013; 
Rodríguez-San Pedro et al., 2020; Suripto, 2021). Esses animais são mamíferos, 
pertencentes à classe Mammalia, assim como os humanos, e são da ordem Chiroptera, 
sendo essa a segunda maior ordem dessa classe, com cerca de 1420 (Cirranello, 2021) 
14% da diversidade mundial, sendo 181 espécies apenas no Brasil (Garbino et al., 2020). 
Uma vez que a prática alimentar desses animais é consideravelmente diversificada, uma 
das maiores entre os mamíferos, os morcegos são valorosos predadores, polinizadores 
e dispersores de sementes (Aguiar et al., 2021; Cleveland et al., 2006; Estrada; Coates-
Estrada, 2002; Kasso; Balakrishnan, 2013; Mainea; Boylesa, 2015; Suripto, 2021). A 
preferência alimentar é utilizada para classificar os morcegos em carnívoros, piscívoros, 
hematófagos, frugívoros, nectarívoros, onívoros e insetívoros (Kalko; C.; Handley, 1996; 
Schnitzler; Kalko, 2001). 

A quiropterocoria (dispersão feita por morcegos) exerce grande influência na flora 
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amazônica, pois ajuda na diversificação da floresta e na recuperação de áreas degradadas, 
seja degradação natural ou artificial. A importância dos morcegos na dispersão de 
sementes é podendo influenciar a estrutura da vegetação através das espécies de frutos 
que consomem (Fleming & Heithaus 1981; Kalko 1997). Isso devido a algumas espécies 
de essências florestais serem dispersas por morcegos, como frutos das famílias Moraceae, 
Piperaceae, Cecropiaceae, Rubiaceae e Solanaceae. Algumas espécies com grande 
importância econômica, como o angelim (gênero Andira, família Guttiferae), chapéu-
de-praia (Terminalia, Combretaceae), manga (Mangifera, Anacardiaceae) e o guanandi 
(Calophyllum, Clusiaceae), entre outras, são dispersas frequentemente por morcegos 
(Estrada; Coates-Estrada, 2002; Villalobos-Chaves; Rodríguez-Herrera, 2021). Algumas 
sementes são dispersas por endozoocoria (dispersão com passagem pelo sistema 
digestório), aumentando assim a probabilidade das sementes serem disseminadas longe 
da planta mãe, aumentando a opotunidade de sobrevivência das plântulas (Estrada; 
Coates-Estrada, 2002; Suripto, 2021). 

Assim, o objetivo do trabalho é identificar os morfotipos de sementes dispersas 
pelos morcegos, relacionando-as ao seu dispersor e ao tipo de ambiente (urbano ou rural). 
Deste modo pretendemos; (i) Criar uma lista de espécies de sementes dispersas pelos 
morcegos (considerando apenas aquelas coletadas nas fezes dos mesmos) e (ii) Identificar 
as espécies de morcegos mais efetivas no processo endozoocórico.

2 |  REVISÃO TEÓRICA
A conservação da biodiversidade tem enfrentado muitos desafios nos últimos anos, 

principalmente devido à rapidez com que as áreas naturais vêm sendo convertidas em áreas 
para produção agrícola (Camacho-Sandoval & Duque, 2001). Com a expansão urbana 
e agrícola, ocorre redução e/ou alteração de habitats, podendo causar extinção local de 
espécies mais vulneráveis e menos adaptadas (Silva & Anacleto 2011). Com relação à 
mastofauna, em especial a Ordem Chiroptera, há um declínio da diversidade e da atividade 
de forrageamento das espécies em ambientes modificados (e.g.: Pacheco et al. 2010; Silva 
& Anacleto 2011; Oprea et al. 2009). Esse declínio é em consequência da homogeneização 
de habitat, uma vez que, maior heterogeneidade (variedade de micro-hábitats e micro-
climas) proporciona condições para uma maior diversidade.

Morcegos são encontrados em quase todas as áreas do mundo, com exceção do 
Ártico, Antártica e algumas ilhas isoladas (Mickleburgh et al., 2002). Em muitos países, 
esses animais são os maiores contribuintes para a diversidade, além de serem os que 
apresentam as mais diversificadas guildas alimentares dentre os mamíferos (Kalko et al. 
1996). Os morcegos são importantes polinizadores e dispersores de sementes (Fleming 
1988; Mickleburgh et al. 2002; Patterson et al. 2003) e, por isso, muitas espécies destes 
grupos são consideradas espécies-chave em florestas tropicais, devido a seus efeitos na 



 
Zoologia Organismos e suas contribuições ao ecossistema Capítulo 1 4

estruturação de comunidades de plantas (Fleming & Heithaus 1981).
Apesar da ampla distribuição espacial, as espécies de morcegos apresentam distintos 

níveis de sensibilidade às alterações ambientais, podendo ser afetadas pela urbanização 
(Duchamp e Swihart, 2008), iluminação artificial (Jung e Kalko, 2010), uso de agrotóxicos 
em plantações (Wickramasinghe et al., 2004), fragmentação e perda de habitat (Meyer e 
Kalko, 2008; Meyer et al., 2009; Estrada-Villegas et al. 2010), construção de estradas (Kerth 
e Melber, 2009), competição e predação por espécies invasoras (Pryde et al., 2005) e 
colisões com turbinas de usinas eólicas (Kunz et al., 2007). Mesmo dentre os morcegos da 
família Phyllostomidae, mais eficientemente capturados com redes de neblina, os estudos 
indicam que algumas guildas tróficas são mais dependentes de áreas florestais do que 
outras (Fenton et al. 1992; Medellín et al. 2000). Como exemplo, podemos citar a guilda 
dos carnívoros, que apresentam forte relação com áreas florestadas, porem abundância 
elevada em áreas de agricultura que mantem as árvores mais altas em consórcio com a 
plantação, ou seja, os sistemas agroflorestais (Estrada & Coates-Estrada, 2002; Harvey 
& Vilalobos, 2007, Faria et al. 2006). De modo geral, os morcegos tendem a evitar áreas 
abertas e desmatadas (Patriquin & Barclay, 2003; Borkin & Parsons, 2011). A preferência 
dos morcegos por áreas florestais é ligada à (1) maior disponibilidade de alimento (Meyer 
et al. 2004), (2) maior quantidade de abrigos, principalmente ocos de troncos e copas 
de árvores (Aguirre et al. 2003), (3) menor susceptibilidade a predadores devido a copa 
fechada (Morrinson, 1978) ou (4) a metodologia de redes de neblina, amplamente utilizada 
em áreas neotropicais, mas que não é eficiente para amostrar morcegos adaptados a voar 
em áreas abertas acima da copa das árvores e que podem ser comuns mesmo em áreas 
de campo aberto, como por exemplo, os da família Molossidae (Kalko et al., 1996).

A alta diversidade de hábitos alimentares dos morcegos é acompanhada por uma 
especialização das espécies em explorar determinados recursos alimentares (Reis 2007). 
Dentre a grande variedade de morcegos, os frugívoros se destacam como importantes 
dispersores de sementes (Galindo-González et al., 2000), principalmente de plantas 
pioneiras. Essa característica, juntamente com a capacidade de se deslocar por grandes 
áreas abertas, faz com que eles sejam os responsáveis pelo início do processo de 
regeneração de áreas degradadas, uma vez que aves frugívoras especialistas tendem a 
evitar essas áreas (Muscarella & Fleming, 2007; Jacomassa & Pizo, 2010). Os morcegos 
nectarívoros também tem papeis chave no funcionamento dos ecossistemas ao atuarem 
como polinizadores em florestas tropicais, sendo, em alguns casos, os únicos polinizadores 
de algumas plantas (Quesada et al., 2004; Fleming et al., 2009). De forma secundária 
à estruturação das comunidades vegetais, os morcegos insetívoros atuam no controle 
de populações de insetos (Kalka et al., 2008; Williams-Guillén et al., 2008), inclusive de 
pragas agrícolas (Cleveland et al., 2006). Desta forma, as diferentes guildas alimentares 
dos morcegos permitem a coexistência de inúmeras espécies em um mesmo ambiente. Por 
outro lado, a alta diversificação é acompanhada por níveis diferenciados de vulnerabilidade 
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às ações antrópicas (Meyer et al. 2008).
Diante das constantes alterações antrópicas na paisagem natural, é necessário 

compreender como as espécies que desempenham papéis chaves no funcionamento 
dos ecossistemas, são vulneráveis a essas alterações e quais as consequências das 
mudanças na diversidade ou abundância sobre a função ecológica e sobre o efeito cascata 
de extinções secundárias (Cosson et al. 1999). Para isso, é necessário entender, como 
estão estruturadas as interações entre as espécies envolvidas nos processos ecológicos. 
No entanto, apesar da importância dos morcegos frugívoros na manutenção e dinâmica da 
regeneração das florestas tropicais, poucos estudos foram realizados sobre as interações 
nas distintas escalas espaciais morcegos dispersores e espécies de plantas por eles 
dispersas na Amazônia brasileira.

3 |  METOLOGIA

3.1 Área de Estudo
Para a realização do trabalho foi realizado um esforço de 42 noites de coleta (25 

em área urbana e 17 em área rural). As coletas foram realizadas em cinco municípios 
do estado do Pará, Altamira, Vitória do Xingu, Brasil Novo, Bragança e Nova Timboteua 
(Figura 1; Tabela 1).
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Figura 1. Localização espacial pontos amostrados durante o período de abril a setembro de 2017.

Ponto Localidade Ambiente Município
Coordenada

Latitude (S) Longitude (O)

P01 Módulo de Monitoramento Permanente 
M2 Rural Altamira -52.274694 -3.322750

P02 Sitio Betânia Urbano Altamira -52.253539 -3.157080
P03 Instituto Federal do Para Urbano Altamira -52.182083 -3.172222

P04 Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia do Pará - IFPA Urbano Altamira -52.218222 -3.212417

P05 Sítio Jaburu Urbano Altamira -52.202389 -3.199694
P06 Universidade Federal do Para - UFPA Urbano Altamira -52.212472 -3.210500
P07 Ramal do Araul Rural Bragança -46.738750 -1.080000
P08 Fazenda Sató Rural Nova Timboteua -47.368556 -1.078889
P09 Sítio Coringa Rural Nova Timboteua -47.368556 -1.078889
P10 Centro de Estudos Ambiental - CEA Rural Vitória do Xingu -51.940028 -3.375472

P11 Fazenda do Matheus Rural Senador José 
Porfírio -51.981111 -2.797900

Tabela 1. Coordenadas geográficas e localização dos pontos amostrados durante o período de abril a 
setembro de 2017. As coordenadas estão em graus decimais.
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3.2 Amostragem de morcegos de sementes
Os morcegos foram capturados entre 03 de abril e 01 de setembro de 2017, com 

autorização do instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Para a coleta 
dos morcegos foram utilizadas 10 redes de neblina, que permaneceram abertas nas seis 
primeiras horas após o pôr do sol, e verificadas a cada 30 minutos. Os indivíduos capturados 
foram acondicionados em sacos de algodão e tiveram os seguintes dados obtidos: (i) sexo; 
(ii) idade, (iii) condição reprodutiva; (vi) peso; e (v) medida de antebraço. De acordo com 
Morrison (1980), a passagem do alimento pelo sistema digestório de quirópteros frugívoros 
gira em torno de 15-35 minutos, assim, após a triagem dos indivíduos o saco de algodão 
era verificado e as sementes coletadas e armazenadas em sacos de papel filtro. Em 
laboratório as sementes foram retiradas das fezes, separadas e limpas. Os espécimes 
foram identificados até o menor nível taxonômico, usando a literatura específica (e.g.: 
Anderson, 1997; Charles-Dominique et al., 2001; Gardner, 2007; Vizotto e Taddei, 1973), 
marcados com coleiras plásticas do tipo prensa cabo (referencia) e soltos no mesmo local 
da coleta.

4 |  RESULTADOS
Foram capturadas 514 espécies de morcegos e seis famílias, com 45 espécies de 

2 famílias classificadas como dispersoras. Ao todo foram encontradas 1.062 sementes 
categorizadas em 28 morfotipos (Tabela 2; Figura 2). Foram observadas duas famílias 
de morcegos, Mormopidae e Phyllostomidae (Tabela 2). Na família Phyllostomidae foram 
encontradas cinco subfamílias; (i) Carollinae, (ii) Glossophaginae, (iii) Phyllostomidae e (iv) 
Stenodermatinae. Das espécies capturadas, dez apresentaram ocorrência de sementes 
nas fezes, sendo a maioria da família Phyllostomidae (Tabela 2). Com exceção do gênero 
Artibeus todos as espécies tiveram ocorrência em ambas as áreas (Urbanas e Rurais) 
(Tabela 2). O gênero Carollia foi o que apresentou maior diversidade de morfotipos de 
sementes, 16 dos 27 observados, seguido por Artibeus, nove morfotipos (Tabela 2). 

Carollia perspicilata é a mais ativa no processo endozoocórico de dispersão, com o 
total de 16 amostras distintas de sementes dispersas, tendo maior incidência em ambientes 
rurais (Tabela 2). Em seguida a espécie Artibeus lituratus, dispersando seis amostras 
diferentes, com mais registros em áreas urbanas e rurais. As espécies Artibeus obscurus 
e Artibeus planirostris, ambas dispersando dois morfotipos distintos, com atuação em 
ambientes rural e urbano respectivamente (Tabela 2). Sturnira lillium, apresentou dispersão 
de dois morfotipos distintos, com incidência em ambientes rurais e urbanos (Tabela 2). As 
espécies Pteronotus sp, Glossophaga soricina e Uroderma magnirostrum, tiveram registo 
de um morfotipo de semente dispersa cada, todas em áreas urbanas (Tabela 2). E por 
fim, as espécies Rhynophilla fischercie e Phyllostomus hastatus, também com apenas um 
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morfotipo disperso cada, mas ambas em ambientes rurais (Tabela 2). 

Tabela 2. Espécies de morcegos e morfotipos de sementes dispersados. As espécies estão 
classificadas por família, subfamília e gênero. A imagem dos morfotipos é apresentada na figura 02. 
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Figura 2. Imagens dos morfotipos das sementes encontradas nas fezes dos morcegos capturados. A 
letra representa o morfotipo que aparece na tabela 2.

5 |  DISCUSSÃO
De acordo com Fleming (1979) e Howe & Smallwood (1982), estima-se que 50% 

a 90% das espécies de árvores (entre pioneiras, secundárias e clímax), encontradas em 
florestas tropicais, produzam frutos cujas sementes são dispersas por animais. Vários 
estudos apontam a importância de morcegos frugívoros na regeneração de ecossistemas 
florestais (Charles-Dominique, 1986; Whittaker & Jones, 1994; Medellín & Gaona, 1999), 
pois a dispersão de sementes feita pelos quirópteros é importante para a manutenção 
de florestas e para a recuperação de áreas que sofreram ação antrópica e ocasiona a 
fragmentação de habitats, fenômeno comum em áreas tropicais em função do avanço das 
pastagens e áreas agrícolas (Galindo-González et al., 2000; Garcia et al., 2000).Neste 
estudo observou-se que a incidência de morcegos frugívoros em área urbana é maior do 
que para área rural. Na Amazônia a localização dos fragmentos urbanos está mais próxima 
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a áreas de floresta nativa, favorecendo a dispersão em regiões menos arborizadas.
Segundo Junior, A. J. & Junior, I. S. B. (2009), Carollia perspicillata é uma espécie 

frugívora normalmente encontradas em florestas secundárias, presentes nas bordas dos 
fragmentos florestais forrageando principalmente ao nível de sub-bosque, são conhecidos 
na literatura pela preferência alimentar por frutos de plantas pioneiras no processo de 
sucessão ecológica, enfatizando sua importância na recuperação de áreas degradas. O 
presente trabalho aponta que esta espécie é a mais atuante no processo endozoocórico 
da região, contribuindo para a diversificação de espécies florestais e restauração de áreas 
degradadas por ação antrópica ou eventos naturais.

A maior incidência de morcegos frugívoros nas áreas urbanas pode ser em 
decorrência da localização das áreas de estudo, todas cercadas por vegetação natural. 
Observa-se também que existe uma elevada quantidade de morfotipos dispersos, levando 
a concluir que há grande variabilidade e disponibilidade de alimento, contribuindo para 
a manutenção da população de quirópteros e possibilitando a regeneração de áreas 
degradadas e abandonadas, como pastagens ou clareiras oriundas de desmatamento. De 
acordo com os dados, a espécie Carollia perspicillata é a espécie com o maior potencial 
para o processo de recuperação de áreas degradadas e diversificação de áreas florestais. 
Essa ideia vem do grande número de morfotipos dispersos. Ainda que a dispersão em 
áreas urbanas e rurais foram similares, ao menos com relação a ocorrência dos morfotipos, 
observamos um maior número de morfotipos em áreas rurais, 22 no total, do que em 
ambientes urbanos, 14 morfotipos. Contudo, conclui-se que a diversidade de espécies 
vegetais, utilizadas (como recurso alimentar) por esses animais presentes nas áreas 
urbanas, é menor que a existente em ambientes rurais.
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