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APRESENTAÇÃO

O e-book “Zoologia: Panorama atual e desafios futuros 2” é composto por quatro 
capítulos que exploram temas muito atuais e desafiadores, dentre eles a conservação 
dos sistemas aquáticos em um rápido processo de alteração pelas múltiplas atividades 
antrópicas e que muitas vezes não possuem um manejo adequado. Espécies dos sistemas 
terrestres também estão constantemente ameaçadas pela perda de habitat, sendo que 
áreas com rodovias ainda apresentam alto número de atropelamentos, além de caça 
predatória que são incondizentes com o manejo que assume um compromisso de uso 
dos recursos naturais e conservação da biodiversidade. A compreensão da preferência 
dos habitats que os indivíduos de cada espécie possuem, bem como um monitoramento a 
longo prazo são fundamentais para estabelecer estratégias de conservação em cada local.

Nesse contexto, o capítulo I avaliou como as variáveis ambientais dos sistemas 
aquáticos são preditoras para o padrão de distribuição de insetos aquáticos. No capítulo 
II os autores demonstram aspectos chave na seleção de parceiros que afeta diretamente 
o sucesso reprodutivo dos indivíduos. Buscar modelos que levam em consideração a 
escolha e os custos dos machos associados à reprodução é uma questão que apresenta 
grande potencial de exploração futura. O capítulo IV registra as preferências de habitat 
do tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla - Linnaeus, 1758) no bioma do Cerrado. 
Houve 78 registros de Tamanduá-bandeira, sendo que 64 ocorreram em mata de galeria 
e 14 em áreas de Cerrado stricto sensu. Esses dados apontam uma afinidade maior da 
espécie por locais com temperaturas amenas e próximas à água. O capítulo V faz o registro 
de Irara (Eira barbara Lineu, 1758), uma espécie considerada rara no bioma Cerrado. Os 
autores apontam que, do total de registro de E. barbara, 69% ocorreu em mata de galeria, 
podendo considerar a preferência do animal por esse ambiente. Os autores relatam que é 
preciso continuar monitorando o local para obter dados sobre a espécie e como a atividade 
antrópica que ocorre ao redor da fazenda está afetando a população dessa espécie.

Todos os artigos da coleção em conjunto com a Atena Editora trazem resultados de 
forma clara acessíveis a todos públicos que se interessem pela conservação da natureza.

A você leitor e leitora, desejamos uma excelente leitura! 
Com carinho!

José Max Barbosa Oliveira-Junior
Lenize Batista Calvão

Karina Dias-Silva

https://pt.wikipedia.org/wiki/Carlos_Lineu
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RESUMO: Eira barbara é um mamífero presente 
em toda a América Latina, porém, é considerado 
uma espécie rara no Cerrado devido à pouca 
visualização dela no bioma. O monitoramento da 
fauna ocorreu na fazenda Veredas do Cerrado, 
município de Buritis, Minas Gerais, Brasil, no 
período de 2016 a 2020, sendo obtidos registros 
em vídeos de diversas espécies nativas, entre 
os registros foi observada a presença da Eira 
barbara (Irara). Nesse monitoramento foram 
capturadas 36 imagens em vídeo da E. barbara 
de um total de 2.776. Apesar da presença da 
espécie na localidade, é considerada pequena a 
quantidade de registros obtidos, devido ao tempo 
levado para a realização do monitoramento, 
usando armadilhas fotográficas. Comparado 
com resultados de outros estudos, pode ser 
considerado normal essa baixa presença da 
espécie na região. Do total de registro de Eira 
barbara, 69% em mata de galeria, podendo 
considerar a preferência do animal por esse 
ambiente. É preciso continuar monitorando o 
local para obter dados sobre a espécie e como 
a atividade antrópica que ocorre ao redor da 
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fazenda está afetando a população de Irara.
PALAVRAS-CHAVE: Eira barbara, Irara, Cerrado, Veredas do Cerrado, Mata de galeria.

ABSTRACT: Eira barbara is a mammal present throughout Latin America, however, it is 
considered a rare species in the Cerrado due to the little visualization of it in the biome. The 
fauna monitoring took place at the Veredas do Cerrado farm, municipality of Buritis, Minas 
Gerais, Brazil, from 2016 to 2020, and video records of several native species were obtained, 
among the records the presence of E. barbara (Irara) was observed. In this monitoring, 36 
video images of E. barbara were captured from a total of 2,776. Despite the presence of 
the species in the locality, the amount of records obtained is considered small, due to the 
time taken to carry out the monitoring, using camera traps. Compared with results from other 
studies, this low presence of the species in the region can be considered normal. Of the total 
record of E. barbara, 69% are in gallery forest, which may consider the animal’s preference for 
this environment. It is necessary to continue monitoring the site to obtain data on the species 
and how the human activity that occurs around the farm is affecting the population of Irara.
KEYWORDS: Eira barbara, Irara, Cerrado, Veredas do Cerrado, Gallery forest.

INTRODUÇÃO
Eira barbara (Linnaeus, 1758 - Carnivora, Mustelidae) é um mamífero popularmente 

conhecido pelos brasileiros como Irara ou papa-mel, pertencente à família dos mustelídeos. 
Esta espécie apresenta distribuição ampla, sendo encontrada em toda a América Latina. 
No Brasil, E. barbara foi vista em todas as regiões e biomas, sendo considerada mais 
rara na região centro-oeste, onde predomina o Cerrado. Irara é um animal que pode ser 
pouco visto, porém, segundo dados da literatura, ela encontra em situação estável e não 
aparece nas listas de risco de extinção (MMA. 2003; Tortato, 2007, Rodrigues; Pontes; 
Rocha-Campos, 2013).

Atualmente, com a degradação da mata nativa do país, E. barbara vem sendo 
cada vez menos vista. A abertura de áreas para pastagens, grandes plantações e 
ocupação humana, a fauna nativa vem sofrendo as consequências negativas. Dentre as 
consequências, a fauna silvestre sofre um isolamento, perda de alimentação e declínio no 
crescimento populacional. Algumas espécies são mais sensíveis que outras a degradação 
ambiental silvestre, elas sofrerem com o deterioramento de seus habitats, com redução 
de fontes de alimentos, podendo em uma grande maioria dos casos até desaparecer 
(Sampaio, 2007).

Com a perda do seu habitat natural, a espécie E. barbara, como muitas outras, 
recorrem as fazendas e até os meios urbanos, em busca de habitat e alimentos. Porém, 
ao se aproximarem da civilização, o animal sofre ataques, o que na maioria das vezes 
ocasiona a sua morte (Galetti, 2010; Albuquerque, 2017; Lima, 2018; Pereira, Alan, 2019).   

E. barbara é observado com pouca frequência no Cerrado, e alguns autores 
classificam a presença dessa espécie neste bioma como rara (Cáceres, 2008), pois são 
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poucas as observações feitas. A identificação da presença da espécie geralmente é feita 
pela observação de pegadas, por detecção de imagens feitas por armadilhas fotográficas 
e/ou visualmente. No Cerrado, a identificação da presença deste animal, geralmente é por 
identificação de amostras de pegadas e/ou capturas de imagens (Bocchiglieri, 2010; Rocha, 
2006). Essa ausência de dados sobre Irara, também pode estar relacionado com a altitude 
do local onde elas são encontradas, pois resultados de algumas literaturas defendem que 
a espécie é raramente vista em altitudes superiores a 1.200 m (Emmons, 1997; Rodrigues, 
2013).

Entre os mamíferos a diferenciação entre os sexos da mesma espécie, parece 
estar relacionado com uma maior ou menor taxa de reprodução (Lopes, 2016).  Em E. 
barbara, o dimorfismo sexual limita-se ao tamanho dos espécimes, o tempo de maturação 
e desenvolvimento dos órgãos sexuais. Normalmente, o macho apresenta cerca de 30% 
a mais no tamanho em relação à fêmea e maiores dimensões do crânio. Na idade adulta, 
o macho apresenta músculos ao redor do pescoço e ombros, e é possível visibilizar os 
testículos por volta dos seis meses de idade. A fêmea além de ser de tamanho menor o 
corpo é mais esguio (Berdnikovs, 2005; Lopes, 2016; Kaufamann, Kaufmann, 1965).         

Até o momento, não existem estudos que descrevem as preferências de habitats 
destes animais, porém, alguns autores indicam que devido ao seu comportamento alimentar 
a E. barbara, se adapta a diversos lugares, utilizando todos os recursos disponíveis no 
local, mesmo que o meio ambiente esteja degradado e desfavorável para a sobrevivência 
deles. Outros estudos contradizem as observações apresentadas, pois afirmam que Irara 
é uma espécie de fácil adaptação, e mantém uma alta taxa de densidade populacional, 
mesmo em ambientes antropizados (Presley, 2000; Rodrigues, 2013; Silva, Junior. 2007; 
Knuz, et al. 2021). 

Assim, os poucos registros sobre E. barbara no Cerrado foram as motivações para 
a realização desse estudo, que teve como objetivo detectar a presença de E. barbara 
na fazenda Veredas do Cerrado, no município de Buritis, Minas Gerais, Brasil. Este local 
apresenta um fragmento de Cerrado íntegro, em meio a grandes áreas de plantações de 
monocultura. Mesmo sendo um pequeno fragmento de Cerrado, localizado em uma área de 
significativa degradação existem relatos da presença do animal no local. 

      

OBJETIVO
O objetivo do estudo foi realizar um monitoramento de mamíferos, dentre eles a Eira 

barbara, usando Câmera Trap, por um período de quatro anos, na fazenda Veredas do 
Cerrado, município de Buritis, Minas Gerais, Brasil. 
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METODOLOGIA
O monitoramento de Eira barbara foi realizado na fazenda Veredas do Cerrado, 

localizado nas longitudes e latitudes (15º27’13’S e 46º 45’43’ W), no município de Buritis, 
Minas Gerais, Brasil. A área possui um total de 300 hectares (Mapa 1). A fazenda apresenta 
um fragmento de área de Cerrado, composta pelas fitofisionomias: mata de galeria, mata 
seca, cerradão, cerrado denso e veredas.

Foram instaladas cinco armadilhas fotográficas, ou seja, Câmaras Traps (Bushnell, 
USA) em cinco pontos distintos da fazenda (Mapa 1): P1 (15º27’43.7”S 46º45’17.8”W); 
P2 (15º27’52.2”S 46º45’15.8”W); P3 (15º28’18.9”S 46º45’07.3”W); P4 (15º28’43.5”S 
46º45’06.2”W); P5 (15º28’34.4”S 46º44’33.9”W).

Mapa 1. Mapa da fazenda Veredas do Cerrado, localizada no município da cidade de Buritis, Minas 
Gerais, Brasil. Os P1 a P5 representam os pontos onde foram instaladas as Câmeras Treps. 

Fonte: Adaptado do Google Maps, 2020).

RESULTADO E DISCUSSÃO
A biodiversidade brasileira de flora e fauna vem sofrendo grandes danos com 

o passar dos anos, devido a ação antrópica. No cerrado, o desmatamento atualmente 
chegou a níveis irreversíveis, pois apresenta uma perda de 50% de área nativa, e com 
essa destruição muitas espécies de animais perderam e estão perdendo seus habitats 
e desaparecendo, muito deles compõem a Lista de animais ameaçados de extinção 
(Machado, 2004). 

Neste estudo, o monitoramento da fauna durou quatro anos, de 2016 a 2019, e foram 
registrados 2.776 vídeos neste período. Deste total de vídeos, os que não apresentam 
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imagens da fauna silvestre foram eliminados. Assim, do total de vídeos válidos para a 
presença de animais silvestres, em 36 deles foi observado a presença de E. barbara (Irara), 
sendo 17 registros no ano de 2016, uma detecção em 2017, dez registros no ano de 2018 
e oito registros em 2019.          

Os resultados encontrados neste estudo foram superiores aos dados apresentados 
em outros estudos realizados em diferentes localidades como na fazenda Jatobá 
(Bocchiglieri, 2010), Fazenda Três Rios (Lessa, 2012), e Reserva Biológica Municipal 
“Mário Viana” (Rocha, 2006). Nas pesquisas, a presença da E. barbara no Cerrado foi rara, 
como no monitoramento realizado na fazenda Jatobá onde registraram somente dois casos 
de E. barbara em nove saídas de campos realizadas. 

No monitoramento da fazenda Três Rios foi utilizado o Índice de Abundância Relativa 
das espécies (RIA) para classificar os animais na área, onde detectaram a presença de E. 
barbara como animal de menor abundância (RIA= 0,01). No monitoramento da Reserva 
Biológica Municipal “Mário Viana” foi usado o cálculo de Índice de Abundância relativa, 
onde a sequência de pegadas individuais foi dividida pelo total de quilômetros percorridos 
pelo animal e foi constatando uma abundância relativa da E. barbara de 0,3. 

Comparando os resultados dos registro realizado com Câmara Trap deste estudo 
com os resultados das duas outras pesquisas citadas, é perceptível o baixo número de 
espécimes de E. barbara no cerrado. No entanto, apesar do número de animais detectado 
ser pequeno, verificaram que uma porcentagem relativamente alta de 69,0%, do total de 
vídeos em que a espécie aparece. Os lugares onde os animais foram mais detectados 
pelas armadilhas eram áreas de mata de galeria (Figura 2).

Os resultados obtidos no estudo mostram que existiu oscilação no número de 
detecção desse animal ao longo dos anos. Esse fato pode ser devido: número pequeno de 
Câmeras Traps utilizadas, pontos escolhidos para instalação não serem os mais favoráveis 
para a captura de imagem do animal, ou devido a redução do número de espécimes na 
área de estudo, que provável seja uma consequência do aumento da agricultura que existe 
ao redor da área, afetando o habitat do animal, e forçando ele buscar lugares mais intactos 
para sua sobrevivência. Outro fato importante a considerar, é que mesmo a área sendo 
monitorada com relação a presença de caçadores, não é descartável o abate do animal em 
caças, pois foi observado presença de cães de caça (cachorros domésticos) na área. Além 
disso, a propriedade e cerca por dois lados por estradas de rodagens, e é comum observar 
animais atropelamentos por veículos de pequeno e grande porte que circulam próximos a 
área de estudo. Assim, todos esses fatores contribuem e colocam em risco a preservação 
da espécie no município de Buritis, e com consequente baixa populacional de E. barbara.

Desta forma, os resultados encontrados, usando Câmera Traps, são importantes 
e mostram a eficácia deste instrumento metodológico para detecção de E. barbara na 
fazenda Veredas do Cerrado e no município onde se localiza a fazenda. Assim, a utilização 
da armadilha fotográfica, ou seja, Câmara Trap pode ser uma metodologia útil para o 
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monitoramento de fauna silvestre e da E. barbara.

Figura 2. E. barbara (Irara). Registro de espécimes em área de mata de galeria, no período diurno 
(Figuras 2A, B, C e D). 

Fonte: Santos, NE, 2020.

As armadilhas fotográficas vem sendo de grande importância para o monitoramento 
da fauna e preservação das espécies nativas em diferentes biomas, principalmente o 
Cerrado. Com o avanço do desmatamento e poluição, uma diversidade de espécies 
brasileiras correm riscos de extinção, apesar de E. barbara não estar presente nas listas 
de animais ameaçados de extinção (Ministério do Meio Ambiente de 2003 e do Instituto 
Chico Mendes de 2014), assim, é de extrema importância o monitoramento desta espécies 
e verificar se os número de espécimes presentes no ambiente natural realmente é o que se 
espera (Portaria MMA,2014; Rodrigues, 2013). 

Desta forma, com os resultados obtidos, sugerimos a continuidade do monitoramento 
da E. babara nessa localidade, com o propósito de obter dados de como a espécie se 
comporta no bioma Cerrado ao longo dos anos e como a população é afetada pela ação 
antrópica, pois conhecendo esses dados será possível elaborar projetos de preservação 
para esse mamífero também. 

CONCLUSÕES
Foi observada uma porcentagem pequena da espécie E. barbara no estudo, porém 

significativa. 
O uso de câmera Trap é uma boa metodologia que pode ser adotada em outras 
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pesquisas de monitoramento de E. babara, pois embora tenham usando um baixo número 
de Câmeras neste estudo, foi possível detectar a presença do animal no fragmento de 
Cerrado localizado na fazenda Veredas do Cerrado. 

O monitoramento de E. barbara, usando registros em vídeos e fotografias obtidos 
pelas armadilhas fotográficas, Câmara Trap, são importantes, mesmo sabendo que pode 
ter falhas como: número pequeno de Câmeras usadas, nãos ser possível contabilizar o 
número de espécimes da população vivos ou mortos por atropelamento ou abatidos por 
caçadores, mas pode-se verificar se os espécimes da espécie estão reproduzindo. 
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