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INTRODUÇÃO

A dinâmica de taxocenoses de anuros pode ser avaliada qual-
itativamente através da descrição do comportamento destes
animais no tempo e no espaço. Estas observações apon-
tam padrões, principalmente sazonais, os quais podem ser
explicados por fatores abióticos como pluviosidade, temper-
atura do ar, temperatura da água e profundidade do corpo
d’água. Segundo Toledo et al., (2003) o uso diferencial de re-
cursos em anuros pode estar diretamente relacionada com as
condições climáticas da região. Para certas espécies, a tem-
porada reprodutiva está diretamente correlacionada com a
temperatura ambiente e a disponibilidade de śıtios aquáticos
temporários (Bernarde & Anjos, 1999). Dessa forma, as
espécies de anuros tropicais tendem a concentrar suas ativi-
dades no peŕıodo chuvoso do ano (Heyer et al., 1975).

O uso diferencial dos recursos, ou sua partilha pelas espécies
existentes na taxocenose, ocorre principalmente nas di-
mensões de alimento, tempo e habitat (Toft, 1985). Os
padrões de utilização dos recursos detectados em taxo-
cenoses naturais parecem resultar de três fatores principais:
competição, predação e fatores que não dependem de in-
terações interespećıficas, como restrições fisiológicas (Toft,
1985).

No Brasil, estudos dessa natureza são mais comuns na Mata
Atlântica que em outros Biomas, o que se justifica pela
maior concentração de pesquisadores na região Sudeste do
páıs. Estudos realizados entre 1992 e 2009 no Parque Es-
tadual da Serra do Brigadeiro, local do presente trabalho,
registraram 46 espécies de anf́ıbios anuros (Feio et al., 2008;
Santos, 2003; Assis, 2009).

OBJETIVOS

Estudos que abordem aspectos ecológicos de anuros são
essenciais à compreensão dos mecanismos reguladores da

dinâmica das taxocenoses. Dessa forma, o objetivo do pre-
sente estudo é testar a influência de fatores abióticos como
temperaturas do ar e da água, pluviosidade e profundidade
do corpo d’água como variáveis explicativas à riqueza de
espécies de anuros em atividade de vocalização e à riqueza
de espécies total.

MATERIAL E MÉTODOS

Área de estudo

O Parque Estadual da Serra do Brigadeiro, com área de
aproximadamente 14.000ha, localiza - se sobre um prolonga-
mento da Serra da Mantiqueira, na Zona da Mata mineira.
Apresenta elevações que chegam a 1.985m de altitude, e
constitui - se em divisor de águas das bacias dos rios Doce
e Paráıba do Sul. Apresenta vegetação t́ıpica da Mata
Atlântica, com tipologias locais de matas de encosta, cam-
pos de altitude, afloramentos rochosos e áreas de transição.
O clima da região é do tipo mesotérmico médio (CWb),
precipitação média anual de 1.300mm e temperatura média
anual é de 18ºC (Engevix, 1995).

Foram estudados quatro ambientes na região central do
Parque: (1) Lagoa Seca (20º42’55”S e 42º29’10”W): poça
temporária em borda de mata secundária com 106.7 m 2,
a 1380 m de altitude; (2) Lagoa da Igreja (20º43’19”S e
42º28’43”W): corpo d’água permanente, com área de 121 m
2 a 1320 m de altitude, também localizada em borda de mata
secundária; (3) Riacho da Ponte (20º43’54”S e 42º27’49”W)
e (4) o Riacho da Serraria (20º44’07”S e 42º29’28”W) am-
bos localizados em interior de mata, distinguindo - se um do
outro devido à maior preservação da vegetação às margens
do primeiro. Estas áreas foram escolhidas com base em seu
potencial para abrigar espécies de anuros.

Procedimentos de campo

Os anuros foram observados e inventariados através de
campanhas mensais a campo (agosto de 2007 a julho de
2008). Cada expedição apresentou duração de 3 dias (três
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noites/mês). Na primeira noite, inspecionava - se a Lagoa
Seca e, na noite seguinte, o Riacho da Serraria. Na terceira
noite, eram monitorados a Lagoa da Igreja e o Riacho da
Ponte, alternando em cada mês o ambiente a ser monitorado
primeiro.
O registro das espécies foi obtido através da identificação
de animais em atividade de vocalização. Alguns exemplares
foram coletados para confirmação da identificação espećıfica
(licença SISBIO/IBAMA: 11601 - 1). Os animais foram ob-
servados após o escurecer até aproximadamente 22:00h, com
aux́ılio de lanterna de mão à pilha e gravador, que auxilia
na realização de play - back e memorização dos cantos.
Em cada ambiente, estimou - se o número de machos de
cada espécie que emitia canto nupcial nas agregações re-
produtivas, de acordo com Bertoluci (1998) e Santos (2003)
sendo estabelecidas as seguintes classes de abundância: (1)
1 ou 2 indiv́ıduos; (2) 3 a 5 indiv́ıduos; (3) 6 a 10 indiv́ıduos;
(4) 11 a 20 indiv́ıduos; (5) 21 a 50 indiv́ıduos e (6) acima
de 50 indiv́ıduos.
As temperaturas máxima e mı́nima do ar, e inicial e final
da água, foram medidas com termômetro de mercúrio, para
todos os ambientes investigados e em todas as campanhas a
campo. Posteriormente, foi feita uma média entre as tem-
peraturas, tanto do ar quanto da água, a fim de se chegar
o mais próximo posśıvel da temperatura real do peŕıodo de
observação.
Para dados de pluviosidade, realizaram - se análises
baseadas em informações fornecidas pelo Instituto Nacional
de Meteorologia (INMET, 2009), provenientes da estação
meteorológica da cidade de Viçosa, MG. A profundidade foi
uma variável considerada apenas para a Lagoa Seca, que é
um ambiente temporário.
Análise dos dados
Para elucidar as causas dos padrões de riqueza das
espécies de anuros monitoradas, foram realizadas análises
estat́ısticas no programa R (R Development Core Team,
2006). Foram consideradas duas variáveis resposta: riqueza
de espécies (número total de espécies) e riqueza de espécies
em atividade de vocalização (considerando - se, portanto,
apenas machos das espécies que emitiam canto de anúncio).
Como variáveis explicativas testaram - se as temperaturas
da água e do ar, pluviosidade e profundidade do corpo
d’água. Foram considerados significativos valores de p
menores ou iguais a 0.05 e utilizados Modelos Lineares Gen-
eralizados (GLM) com distribuição de erros usando o mod-
elo quasipoisson. As análises foram realizadas numa es-
cala local, considerando - se os ambientes separadamente, e
numa escala geral, considerando - se as espécies presentes
em todos os ambientes.

RESULTADOS

Considerando a riqueza total de espécies registradas e o
número de espécies que vocalizaram durante o peŕıodo de
amostragem, houve maior concentração das mesmas nos
meses de outubro a fevereiro. Em todos os meses, reg-
istraram - se espécies em atividade de vocalização, sendo
que o mês de novembro, com 15 espécies, correspondeu ao
peŕıodo de maior ocorrência, seguido pelo mês de janeiro,
com 13 espécies e outubro e dezembro, ambos com 12

espécies. Os meses de abril a setembro foram os que ap-
resentaram menor número de espécies vocalizando. Seis
espécies (Brachycephalus sp., Bokermannohyla circumdata,
Hypsiboas pardalis, Proceratophrys melanopogon, Haddadus
binotatus e Toropa miliaris) foram as únicas que não emi-
tiram canto durante as amostragens.
Numa escala geral, a temperatura média do ar foi sig-
nificativa como variável explicativa à riqueza de espécies
(X2=12.629; p=0.003) e à riqueza de espécies em ativi-
dade de vocalização (X2=17.5784; p=0.0243). Já a plu-
viosidade só se mostrou significativa para explicar o número
de espécies em atividade de vocalização (X2=17.8706;
p=0.0373).
Considerando os ambientes separadamente, na Lagoa Seca
as interações entre os fatores temperatura do ar X profun-
didade (riqueza de espécies: X2=2.2984; p=0.0009; riqueza
de espécies vocalizando: X2=3.0759; p=0.0026) e pluviosi-
dade X profundidade (riqueza de espécies: X2=3.4357;
p=0.0193; riqueza de espécies vocalizando: X2=3.1525;
p=0.0028) foram significantes à explicação dos dois padrões
de composição de espécie. Para a Lagoa da Igreja, houve
significância dos fatores temperatura do ar (X2=13.2097;
p=0.037), temperatura da água (X2=10.3073; p=0.0034)
e pluviosidade (X2=13.4548; p=0.045) sobre a riqueza de
espécies. Para esta mesma lagoa, a riqueza de espécies
em atividade de vocalização também foi significativamente
correlacionada a estas três variáveis abióticas: temper-
atura do ar (X2=16.2713; p=0.0467); temperatura da
água (X2=12.0914; p=0.0028) e pluviosidade (X2=15.1933;
p=0.0291).
O peŕıodo de atividade de vocalização da anurofauna do
PESB segue o padrão sazonal, no qual a maioria das espécies
é encontrada vocalizando durante os meses mais quentes e
chuvosos do ano, conforme também observado em estudos
realizados em outras regiões do Brasil (Rossa - Feres & Jim,
1994).
A significância das interações entre as variáveis explicati-
vas observadas para a Lagoa Seca revela a importância das
variações na profundidade do ambiente aquático, a qual, ali-
ada à pluviosidade e à temperatura do ar, explica os padrões
de riqueza observados para este ambiente. Por outro lado,
na Lagoa da Igreja apenas as variáveis isoladas foram sig-
nificativas à explicação dos padrões de riqueza observados.
Assim, a diferença na forma como as variáveis ambientais
explica os padrões de riqueza de espécies na Lagoa Seca e na
Lagoa da Igreja pode ser um reflexo da dinâmica de enchi-
mento e esvaziamento da Lagoa Seca, um processo ausente
na Lagoa da Igreja.
A falta de correlação significativa entre as variáveis abióticas
e os padrões de riqueza de espécies nos dois riachos es-
tudados pode apontar uma tendência peculiar em relação
aos mecanismos reguladores da estrutura da taxocenose
neste tipo de ambiente, conforme também observado por
Eterovick (2003). Neste caso, sugere - se que os fatores
bióticos, como predação, competição e restrição fisiológica,
exerçam maior influência sobre os padrões observados.

CONCLUSÃO

Considerando a riqueza total presente nas áreas de estudo,
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o peŕıodo reprodutivo das espécies de anuros no PESB ap-
resentou - se relacionado aos meses mais quentes e chuvosos
do ano, relacionando - se significativamente com as variáveis
abióticas medidas. Numa escala local, considerações so-
bre a riqueza de espécies em cada taxocenose de anuros
mostraram que, para os ambientes de lagoa, há diferenças na
forma como as variáveis abióticas influenciam na dinâmica
destas taxocenoses, principalmente no que se refere aos
padrões de riqueza de espécies e riqueza de espécies em
atividade de vocalização. Este fato se verifica, portanto,
em taxocenoses que estão submetidas a condições abióticas
muito similares.
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Anuros da Mata Atlântica do Sudeste do Brasil. Universi-
dade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, UFMG.
2003, 78 p.

R Development Core Team. A language and environment
for statistical computing. R Foundation for Statistical Com-
puting, Vienna, 2007. Dispońıvel em: <http://www.R -
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