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INTRODUÇÃO

O Brasil apresenta 841 espécies de anf́ıbios distribúıdos nas
Ordens: Anura, Caudata e Gymnophiona, sendo que os
anuros representam a Ordem taxonômica mais rica com
801 espécies descritas até o presente momento no páıs.
A riqueza dos répteis brasileiros abrange 701 espécies, in-
cluindo as Ordens Testudine, Crocodylia e Squamata, onde
a Squamata constitui a Ordem mais rica com 659 espécies,
ou seja, 94% dos répteis brasileiros pertencem a esta Or-
dem, que abrange as serpentes (361 espécies), lagartos (236
espécies) e anfisbênias (62 de anfisbênias). Estes resulta-
dos colocam o Brasil na liderança do ranking de páıses mais
ricos em anf́ıbios e, possivelmente, a 3 colocação quanto à
riqueza de répteis (SBH, 2008).

Atualmente, a Amazônia abrange uma quantidade signi-
ficativa de répteis registrados em todo o bioma amazônico,
representando 75% da fauna silvestre. Todas as quatro
espécies de crocodilos registradas para a Amazônia ocorrem
na área brasileira. Entre as 18 espécies de quelônios (ex-
ceto as espécies marinhas), somente duas não ocorrem na
Amazônia brasileira. O grupo Squamata, o mais represen-
tativo, expressa cerca de 130 espécies de lagartos e, aproxi-
madamente, 180 espécies de serpentes registradas no bioma
amazônico, das quais 94 espécies de lagartos e 149 espécies
de serpentes são registradas na área brasileira (Ávila - Pires
et al., 2007).

Levantamentos herpetológicos realizados na Floresta Na-
cional de Carajás até a década de 1990 registraram 284
espécies de anuros, 65 espécies de serpentes, 37 espécies
de lagartos e anfisbênias, sete espécies de quelônios e duas
espécies de jacarés (Galatti, 2005; Prudente & Ávila - Pires,
2005; Cunha et al., 985; Nascimento et al., 987).

Galatti (2005) ressalta a importância de inventários em
áreas de influência mineradora, tendo em vista que a perda
do habitat natural constitui uma séria ameaça à biodiversi-

dade brasileira (Rodrigues, 2005; Vitt et al., 2008).

OBJETIVOS

Este estudo tem por objetivo fazer um levantamento da her-
petofauna na Estação de Tratamento de Água (E. T. A);
além de verificar a eficiência dos métodos de amostragem
desta fauna e apresentar dados sobre riqueza e abundância
da herpetofauna local.

MATERIAL E MÉTODOS

Área de Estudo

A Floresta Nacional (FLONA) de Carajás está localizada
entre as coordenadas geográficas de 05052’ e 06033‘ S de
latitude sul e 49053 e 50045‘W de longitude oeste, suas
áreas abrangem os munićıpios de Parauapebas, Canaã dos
Carajás e Água Azul do Norte, Estado do Pará (STPC,
2003).

A FLONA de Carajás é formada por vários ecossistemas
como, por exemplo, floresta de terra firme do tipo Ombrófila
Densa Montana; além do ambiente de savana metalófila,
também conhecido como canga, apresentando acima de 95%
de sua área composta por florestas e 2 a 3% por clareiras
naturais, de vegetação rupestre (vegetação metalófila),
chamadas de “canga hemaĺıtica” (STPC, 2003). Assim, em
meio ao ecossistema de floresta ombrófila, encontram - se
áreas de savana metalófila, constituindo assim uma área
de enclave (Ávila - Pires, 2007; IAVRD, 2005; Mourão &
Stehmann, 2007).

As florestas do tipo Ombrófila Densa Montana são classifi-
cadas como multiestratificas e apresentam árvores de grande
porte de 20 a 50 m de altura. Nas florestas tropicais, o clima
não possui peŕıodos intensos de seca, apresentando pluviosi-
dade em torno de 2.300 mm ao ano e temperaturas entre
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22 e 28ºC (Hay, 1995). No entanto, o clima em Carajás é
dividido em estação seca e estação chuvosa.

O ambiente de canga é composto de vegetação arbórea,
rasteira e xerófita, que crescem em jazidas minerais, onde
o solo é rochoso e rico em minerais, como o ferro (IAVRD,
2005).

A área da Estação de Tratamento de Água (E. T. A) é con-
hecida por esta referência, pois serviu com o abastecimento
de água para o projeto Ferro Carajás; além de ser consider-
ada como uma posśıvel área de exploração mineral para os
anos seguintes.

A E. T. A. é composta por uma diversidade de ambientes,
como Floresta Ombrófila Densa, uma pequena área de Sa-
vana Metalófila (canga) e uma lagoa temporária, comu-
mente observada durante a estação chuvosa.

Metodologia

As coletas ocorreram nos peŕıodos de 03 à 14 de julho de
2008, 02 à 07 de novembro de 2008 e 22 à 27 de Março
de 2009, utilizando - se como métodos de amostragem ar-
madilhas de interceptação e queda (pitfalls) e busca ativa
(diurna e noturna). A primeira campanha corresponde à
estação seca e as últimas à estação chuvosa.

O uso de armadilhas de interceptação e queda (pitfalls) é
um método eficiente para a amostragem de herpetofauna
em áreas florestais (Scott, 1976, Gascon, 1996, Cechin &
Martins, 2000).

As armadilhas foram dispostas em seis linhas (LT1, LT2,
LT3, LT4, LT5 e LT6), utilizando - se trinta baldes de 60
litros, enterrados ao ńıvel do solo, eqüidistantes a 10 metros
e vistoriados por cinco manhãs consecutivas. Assim, obteve
- se um esforço diário de 30 armadilhas ao dia, que totaliza
o esforço amostral de 150 baldes por campanha.

O método de busca ativa consiste na procura de anf́ıbios
e répteis nos mais diversos ambientes (Corn & Bury, 1990;
Bernarde, 2008), como folhiço, pedras, galhos, troncos e
ráızes: posśıveis microhabitats destes animais não contem-
plados pelos pitfalls. A busca ativa ocorreu nos peŕıodos
matutino e noturno, sendo realizada entre os seguintes
horários 08:00 às 11:00 h e 18:00 às 22:00 h, respectiva-
mente. O esforço amostral da busca ativa noturna foi supe-
rior à diurna, sendo que o turno da manhã correspondeu a
4384 minutos de amostragem, enquanto que o noturno foi
de 5756 minutos.

Todos os animais foram fotografados com registros digitais.
Em casos de dúvida referentes à identificação ou óbitos
acidentais no pitfalls, os animais coletados foram fixados
em solução de formol a 10% e conservados em álcool 70%.
Nestes casos, a eutanásia de anf́ıbios e répteis foi realizada
com o emprego de anestésicos (barbitúricos, xilazina e que-
tamina) por via parenteral.

O teste do qui - quadrado (5%) foi realizado por meio do
programa SAS System 9.0, analisando a representação das
Famı́lias, espécies, métodos de amostragens e estações (seca
e chuvosa).

RESULTADOS

O presente estudo registrou 27 espécies da herpetofauna
na Estação de Tratamento de Água (E. T. A), abrangendo

as Ordens Anura, Crocodylia e Squamata (serpentes e la-
gartos), onde 14 espécies corresponderam aos anf́ıbios, 10
espécies da Ordem Squamata, duas espécies de jacarés e so-
mente uma espécie de quelônio para a área estudada. Os
anuros representaram 50,33% de captura e avistamento.

Os anuros foram representados pelas Famı́lias: Microhyl-
idae, Aromobatidae, Bufonidae, Hylidae, Leptodactylidae
e Leiuperidae, onde esta foi a mais abundante (63,53%),
devido à ocorrência de duas espécies comuns à região Pseu-
dopaludicola canga (n=37) e Physalaemus cuvieri (n=09).

Physalaemus cuvieri é um táxon a ser considerado, tendo
em vista que esta espécie é conhecida por sua plastici-
dade ambiental, sendo comumente abundante em áreas
antropizadas. Assim, futuramente, a espécie poderá at-
uar como indicadora ambiental, uma das principais carac-
teŕısticas dos anf́ıbios (Bernarde, 2007; Brasileiro et al., .,
2005 apud Serafim et al., ., 2008).

A sazonalidade foi significativa para os anuros (p <0,0001),
indicando que o peŕıodo chuvoso foi mais favorável a estes
animais possivelmente relacionado com o peŕıodo reprodu-
tivo destes (Silvano & Pimenta, 2003), pois 97,33% dos in-
div́ıduos ocorreram nesta estação.

Além disso, o método de amostragem mais eficiente para o
grupo foi a busca ativa com significância de p <0,0001. O
peŕıodo noturno foi o mais favorável para encontro com os
animais (41,82%), seguindo pelo turno matutino (36,36%) e
pelos pitfalls (21,82%), como afirmado por Machado (2008)
& Calleffo, (2002).

Em se tratando de lagartos, o grupo foi composto
pelas Famı́lias: Gymnophthalmidae, Polychrotidae, Tei-
idae, Scincidae, Sphaerodactylidae e Tropiduridae, onde as
mais abundantes foram Tropiduridae (78,79%) e Sphaero-
dactyliae (13,64%), pois são representadas pelas espécies
Tropidurus oreadicus (n=52) e Coleodactylus amazonicus
(n=9) consideradas abundantes ambientes de canga e flo-
resta, respectivamente.

As espécies Tropidurus oreadicus e Coleodactylus amazoni-
cus são interessantes para o estudo de monitoramento na
área, tendo em vista abundância destes na canga e flo-
resta representando os principais ecossistemas da FLONA
de Carajás (Cunha et al., ., 1985; Meira et al., , 2007;
Vanzolini, 1986).

Os lagartos foram visualizados forrageando ou termorreg-
ulando com maior freqüência durante o dia e na estação
seca , os mesmos não foram amostrados pelo método de ar-
madilhas de interceptação e queda. Na primeira campanha,
a busca ativa diurna correspondeu 93,33% dos avistamen-
tos, enquadrando - se no padrão de significância (p=0,0008),
enquanto que na segunda campanha, o turno matutino foi
equivalente a 85,11% dos encontros visuais, considerado sig-
nificante p <0,0001 para este estudo. Na terceira campanha
foi coletado somente um indiv́ıduo do gênero Anolis.

A Ordem Crocodylia foi representada pelas espécies Pale-
osuchus trigonatus e Caiman crocodilus da Famı́lia Alliga-
toridae. Por outro lado, a Squamata (serpentes) foi com-
posta por três Famı́lias: Viperidae (Bothriopsis bilineata),
Colubridae (Dipsas sp. e Leptodeira annulata) e Elapidae
(Micrurus paraensis.

As serpentes e os jacarés foram desconsiderados nas análises
estat́ısticas, devido ao baixo número de indiv́ıduos, o que
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inviabilizou a execução do teste qui - quadrado.

De todas as espécies encontradas neste inventário, somente
Pseudopaludicola canga está ameaçada de extinção, catego-
rizada como vulnerável (MPEG, 2006). Neste sentido, torna
- se relevante o estudo com a espécie por ser endêmica na
região e ocorrer exclusivamente em ambiente de canga.

Neste estudo, a riqueza da herpetofauna foi inferior à en-
contrada por Galatti (2005) e Prudente & Ávila - Pires
(2005). No entanto, deve - se considerar o esforço amostral,
o tamanho e a quantidade de áreas, considerando quanto
maior a área, maior a quantidade de microhabitat e con-
seqüentemente maior o número de espécies pode ser reg-
istrado (Azevedo - Ramos & Galatti, 2002). Neste sentido,
o resultado do presente estudo foi equivalente ao esforço
amostral empregado.

CONCLUSÃO

Foram encontrados 27 espécies de anf́ıbios e répteis. A
Ordem Anura foi a mais representativa. As espécies mais
abundantes foram Tropidurus oreadicus e Pseudopaludicola
canga.Os resultados da herpetofauna na Estação de Trata-
mento de Água na FLONA de Carajás foram satisfatórios,
apesar do esforço amostral empregado, ser considerado re-
duzido em comparação com outros estudos realizados ante-
riormente nas áreas adjacentes, e contribuiram para o con-
hecimento biológico da herpetofauna local.
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da Arte” do Conhecimento sobre a Fauna da região da
Serra dos Carajás: Floresta Nacional de Carajás, Floresta
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