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ikamori@gmail.com

INTRODUÇÃO

Com a acelerada descaracterização e fragmentação do Cer-
rado devido não só à fenômenos naturais, mas principal-
mente à antropização (Alho, 2005), restam apenas 20% de
área inalterada nos 1.783.200km 2 deste ecossistema e ape-
nas 2,06% protegida sob Unidades de Conservação, colo-
cando - o entre os 25 mais importantes hotspots mundiais
(Myers et al., 005).

A destruição do habitat é apontada como principal causa
para o decĺınio de populações de anf́ıbios nos últimos 20 anos
(Young et al., 2000), sendo também considerado como uma
grande ameaça para comunidades de lagartos já que causa
a diminuição de microhabitats (Rodrigues, 2005). Esses an-
imais possuem destaque devido a sua alta sensibilidade a
alterações ambientais e por possúırem importante posição
em cadeias alimentares (Machado & Bernarde, 2006), sendo
considerados por vários autores como excelentes bioindi-
cadores da integridade ambiental (e.g. Uetanabaro et al.,
008), sendo facilmente atingidos por alterações do hábitat
(Pough, 2003).

A hipótese da heterogeneidade ambiental prevê que quanto
maior a complexidade do ambiente, maior a diversidade e
riqueza de espécies que dele se utilizam (Pianka, 1994), isso
porque, há maior oferta de śıtios de reprodução, disponibil-
idade e diversidade de alimento e refúgio (Colli et al., 003).
De acordo com Pawar et al., (2004), alguns parâmetros am-
bientais como, riqueza de espécies de árvores, densidade de
árvores, cobertura de dossel, abundância de arbustos e bam-
bus, possuem correlação positiva para comunidade de lagar-
tos e anf́ıbios.

OBJETIVOS

O objetivo do estudo foi determinar a diversidade de
anf́ıbios e lagartos em diferentes formações de Cerrado a

fim de fornecer informações sobre a estruturação de comu-
nidades e sua relação com a complexidade ambiental.

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi realizado na Estância Santa Maria
(20º31’7.28”S 54º31’44.31”W) em Campo Grande, Mato
Grosso do Sul. A área apresenta algumas das principais
fitofisionomias do Cerrado, tais como cerradão e cerrado
“strictu sensu”. O clima é classificado como Aw (Köppen,
1931), com duas estações bem definidas: verão úmido e in-
verno seco. A precipitação anual de 1200 a 200mm, con-
centrados de outubro a março, com temperaturas médias
anuais em torno de 24,6ºC (Martins, 2005).
As amostragens foram mensais e com duração de cinco dias,
entre novembro de 2008 a maio de 2009, totalizando 35 dias
de coleta. Para captura dos animais foram selecionados sete
pontos distribúıdos entre áreas de cerradão e áreas em re-
generação. Em cada ponto, foi delimitada uma parcela de
25x25m, e no centro de cada uma, foram instaladas cinco
armadilhas de interceptação e queda com cerca de direciona-
mento (Cecchin & Martins, 2000). As armadilhas consis-
tiam em baldes plásticos de 60L enterrados no solo distando
10m um do outro distribúıdos em ”Y”, ligados por lonas
plásticas de um metro de altura. As armadilhas permane-
ciam abertas durante os dias de coleta. No total, foram
instaladas 28 armadilhas (sete ”Y”) totalizando um esforço
amostral de 140 armadilhas/mês.
Os parâmetros de complexidade ambiental foram analisa-
dos em relação à: cobertura de dossel (com aux́ılio de um
quadrado de 50x50cm com 100 quadrados vazados, onde, o
número de quadrados preenchidos por dossel em cinco pon-
tos dentro das parcelas, equivale à percentagem de cober-
tura de dossel), cobertura de serapilheira (mesmo método
anterior) e profundidade de serapilheira.
A composição de anf́ıbios e lagartos em cada parcela foi
obtida através de uma análise multivariada seguindo os
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prinćıpios de ordenação. Tomando que cada espécie cole-
tada e a sua abundância representa uma variável na com-
posição, a ordenação busca a representação de todas em
um plano posśıvel (Magnusson & Mourão, 2005). A repre-
sentação foi encontrada a partir de uma matriz de distâncias
Kulczynski da abundancia relativa de cada espécie nas
amostras seguida da ordenação por escalonamento multidi-
mensional não - métrico (NMDS). Para avaliar a influência
das variáveis ambientais, a composição de espécies, foi rep-
resentada em apenas um plano permitindo utilizar análise
de regressão para cada variável ambiental.
A diversidade de anf́ıbios e lagartos em cada parcela foi es-
timada pelo ı́ndice de Shannon - Winner (H’). As análises
estat́ısticas foram feitas nos programas estat́ısticos R 2.8 e
Sistat 12.0.

RESULTADOS

Foram capturados um total de 64 indiv́ıduos, distribúıdos
em 15 espécies, sendo sete de lagartos (Anolis meridion-
alis, Vanzosaura rubricauda, Cnemidophorus sp., Ameiva
ameiva, Micrablepharus atticolus, Mabuya sp., Tropidurus
itambere), e oito de anf́ıbios anuros (Eupemphix nattereri,
Scinax fuscovarius, Physalaemus albonotatus, Physalae-
mus cuvieri, Elachistocemeis bicolor, Laptodactylus podicip-
inus, Leptodactylus layirinticus e Rhinella schneideri). As
espécies mais representativas na composição das espécies,
com cerca de 80% de todos os indiv́ıduos capturados, foi V.
rubricauda, A. ameiva, E. nattereri, P. cuvieri, P. Albono-
tatus e M. atticolus.
A composição das espécies mostrou uma relação significa-
tiva apenas com a profundidade da serapilheira (p=0,04).
Este parâmetro foi responsável por 49% de toda a variação
na composição. A cobertura de dossel (p=0,14; r2=0,25),
assim como a cobertura da serapilheira (p=0,10; r2=0,33),
foram responsáveis por pouca variação na composição das
espécies.

A parcela número 6 apresentou o maior ı́ndice de diversi-
dade (1,81) e parcela número 4 o menor ı́ndice (1,03). O
maior ı́ndice de diversidade foi correspondido com valores
altos das variáveis ambientais, demonstrando relação posi-
tiva entre a complexidade do ambiente e a diversidade de
espécie que dele se utiliza afirmando os resultados encon-
trados por Valdujo (2003), e corroborando de Cazal (2003)
feito na Mata Atlântica.
Physalaemus albonotatus foi a mais abundante ocorrendo
em cinco dos sete pontos analisados, seguida de V. rubri-
cauda, A. ameiva e P. cuvieri que foram capturados em
quatro pontos.

Micrablepharus atticolus foi encontrado associado a solo
arenoso onde o mesmo pode se refugiar (Valdujo, 2003).
Assim como o encontrado por Recoder & Nogueira (2007),
A.ameiva demonstrou ser uma espécie generealista ocor-
rendo com abundâncias significativas tanto em ambientes
abertos como florestados.

CONCLUSÃO

A maior diversidade de espécies foi encontrada nos locais

mais complexos demonstrando relação positiva entre het-
erogeneidade ambiental e diversidade de espécies de anf́ıbios
e lagartos. O estudo porém, encontra - se ainda em anda-
mento, e talvez por isso não possua dados suficientes que
comprovem a relação de alguns parâmetros como a cober-
tura de dossel e profundidade de serapilheira, com a diversi-
dade das espécies. Entretanto, algumas espécies já demon-
stram certa diferença de uso habitats como M. atticolus,
enquanto outras apresentam hábito mais generalista, como
A. ameiva que distribui - se por quase todos os locais estu-
dados.
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