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INTRODUÇÃO

Os anf́ıbios possuem um ciclo de vida complexo com difer-
entes estágios de desenvolvimento, variando de uma fase
larval aquática a uma fase adulta terrestre apresentando
diferenças ontogenéticas (McDiarmid & Altig, 1999). Se-
gundo Zug (1993), metamorfose é a mudança de um estágio
embrionário aquático para o de crescimento terrestre e
estágio de maturação.

A facilidade de obter um grande número de indiv́ıduos, de
manter em cativeiro e o tempo curto de duração para exper-
imentos controlados em laboratórios sob inúmeras variáveis,
faz dos girinos excelentes objetos de estudos ecológicos (An-
drade et al., .,2007). Espécies que se reproduzem em ambi-
entes permanentes lóticos, como riachos, tendem a apresen-
tar o peŕıodo larval mais prolongado que espécies que se re-
produzem em ambientes temporários lênticos devido, dentre
outras variáveis, a ausência do risco de sofrerem dessecação
(Patterson & McLachlan, 1989).

Physalaemus cuvieri possui ampla distribuição na América
do Sul e seus girinos são encontrados em corpos d’água tem-
porários rasos, geralmente sob vegetação isolada (Barreto
& Andrade, 1995) apresentando rápido desenvolvimento. O
peŕıodo larval considera desde a fecundação (estágio 1) até
a total transição para a vida terrestre já no estágio 46 (Gos-
ner, 1960). Os girinos de Physalaemus cuvieri apresentam
duas fileiras de dentes superiores completas, três fileiras in-
feriores, sendo a última bem pequena e central. Além disso,
possuem corpo arredondado com achatamento dorso - ven-
tral e olhos grandes, com caracteŕısticas de ocupação de
fundo (Hero, 1990).

Girinos com oferta maior de alimento alcançam estágios de
desenvolvimento superiores em menor tempo, pois podem
investir energia em seu crescimento.

OBJETIVOS

Verificar a interferência da variação de recursos alimentares
no desenvolvimento larval de Physalaemus cuvieri.

MATERIAL E MÉTODOS

Através de busca ativa no Śıtio Aguah́ı, São José de Riba-
mar, MA obteve - se uma desova de Physalaemus cuvieri,
a qual foi mantida no Laboratório de Herpetologia e Ecolo-
gia Aplicada à Conservação do Departamento de Biolo-
gia da Universidade Federal do Maranhão, até que hou-
vesse eclosão dos ovos. Separou - se então três tratamen-
tos em aquários, cada um com quatro repetições e con-
tendo dez indiv́ıduos, totalizando quinze aquários e cento
e cinqüenta indiv́ıduos. Para alimentação dos girinos utili-
zou - se ração para filhote de tartaruga, a qual possui for-
mato arredondado. No primeiro tratamento foi oferecida
uma “bolinha” de ração para cada três indiv́ıduos. No se-
gundo foi oferecida uma “bolinha” de ração para cada dois
indiv́ıduos, enquanto no terceiro foi uma “bolinha” para
cada indiv́ıduo.

A alimentação foi oferecida diariamente, sendo a água dos
aquários trocada a cada dois dias. As “bolinhas” de ração
utilizadas eram de tamanhos semelhantes.

Após duas semanas de experimento os girinos foram fixa-
dos em formol a 10% e individualizados para observação do
estágio de desenvolvimento em lupa.

Para diferenciar os ńıveis de desenvolvimento, foi utilizada
a tabela de Gosner (1960), a qual classifica os diferentes
estágios, variando do estágio 1 (fertilização) ao estágio 46
(presença dos 4 membros, desenvolvimento bucal e perda
total da cauda - metamorfose completa).

Para análise dos dados foi utilizada uma tabela agrupada
de distribuição de frequência.

RESULTADOS

Os estágios de desenvolvimento foram agrupados em três
categorias: os que se desenvolveram entre os estágios 28 -
30, 31 - 33 e 34 - 37, sendo a última a de estágio mais
avançado. Desta forma no tratamento 1 para a primeira
categoria, foram identificados 7 indiv́ıduos, na segunda 10
individuos, e na terceira 31, com taxa de mortalidade de
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0,04; Para o tratamento 2 na primeira categoria encontrou
- se 2 individuos, na segunda 9 e na terceira 38, com ı́ndice
de mortalidade de 0,02; E para o tratamento 3 foram en-
contrados 1, 4 e 35 individuos respectivamente, com taxa
de mortalidade de 0,2.
No tratamento 1, onde a quantidade de alimento era re-
duzida, foi encontrado um maior numero de individuos (7)
nos estágios mais inferiores (28 - 30) comparado com os
demais (2 no segundo tratamento e 1 para o terceiro trata-
mento). Foi obtido um maior numero de individuos nos
estágios 34 - 37 no tratamento 2 (38 individuos, compara-
dos aos 31 do segundo tratamento e 35 do terceiro), onde a
quantidade de alimento era intermediaria.
O padrão esperado para os tratamentos seria um maior nu-
mero de individuos em estagio mais avançado de desenvolvi-
mento no tratamento 3, visto que a oferta de alimento era
maior, o que possibilitaria maior investimento de energia
para o crescimento. Porém, nos aquários do tratamento 3
houve um acúmulo de alimento, que associado à incidência
solar e à caracteŕıstica estática da água, pode ter causado
fermentação dos alimentos, reduzindo a oferta de oxigênio
dissolvido, levando ao elevado ı́ndice de mortalidade para
este tratamento. Caso a taxa de mortalidade do tratamento
3 não fosse tão elevada, a tendência seria encontrarmos
maior numero de indiv́ıduos nos estágios mais avançados,
quando comparado aos outros tratamentos.
Sendo assim, em um ambiente natural, onde pode - se car-
acterizar uma comunidade, a ciclagem de oxigênio ocorre
pelos diferentes componentes do mesmo de forma dinâmica.
Em condições laboratoriais a ciclagem deu - se através da
troca de água dos aquários, talvez insuficiente para a de-
manda dos individuos.

CONCLUSÃO

O aumento de oferta alimentar proporciona maior in-

vestimento de energia no desenvolvimento de girinos de
Physalaemus cuvieri.
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