
DADOS BIOMÉTRICOS E ECOLÓGICOS DE UMA POPULAÇÃO DE
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INTRODUÇÃO

A Floresta Atlântica compõe, juntamente com outras
formações, o bioma Mata Atlântica que corresponde a uma
estreita faixa ao longo da costa leste brasileira, que na época
da colonização do Brasil estendia - se do Rio Grande do
Norte ao Rio Grande do Sul, com cerca de 1,1 milhão de
km2 [8].
A Mata Atlântica está entre um dos ecossistemas mais
ameaçados do planeta, fazendo parte dos cinco principais
hotspots, áreas de alto endemismo e grande perda de habi-
tat, sendo uma área prioritária para a conservação [7; 3].
A intensa ocupação humana e uso da terra fizeram com
que sua área fosse reduzida à aproximadamente 8% da
formação original [6] resultando em intensa fragmentação
florestal. Os poucos fragmentos restantes raras vezes con-
stituem manchas de florestas primárias, apresentando um
grande histórico de atividades como queimadas, retirada de
árvores e caça [17]. No estado do Rio de Janeiro restam
17% da cobertura florestal original, onde os remanescentes
constituem grandes blocos de vegetação cont́ınua com um
grau relativamente elevado de conectividade [14].
O munićıpio do Rio de Janeiro, apesar de estar situ-
ado na porção central da Região Metropolitana, ainda
mantém importantes remanescentes florestais do bioma
Mata Atlântica, caracterizados pelo pouco conhecimento
sobre a fauna e a flora que abrigam [9]. Entre eles desta-
cam - se a Floresta Ombrófila Densa que cobre o maciço do
Gericinó - Mendanha [14]. O maciço do Gericinó - Men-
danha, onde está inserido o Parque Natural Municipal da
Serra do Mendanha, é uma área composta por um mosaico
de áreas florestadas em diferentes estágios de regeneração e
áreas agŕıcolas atingindo a altitude máxima de 918 m, que
tem revelado uma considerável biodiversidade fauńıstica,
em que muitas espécies ocorrentes na área estão inclúıdas
nas edições de listas oficiais de espécies ameaçadas de ex-
tinção [2; 12; 13].

No Brasil, existe um número reduzido de estudos ecológicos
sobre anf́ıbios de folhiço, sendo em sua maioria concentrados
em ambientes lênticos como poças reprodutivas em bordas
de matas ou em áreas abertas [4].

Por se tratar de uma grande área com um elevado grau de
conservação o maciço do Gericinó - Mendanha abriga uma
elevada riqueza de anf́ıbios associados ao folhiço [11]. A
espécie Ischnocnema guentheri (Steindachner, 1864) pos-
sui ampla distribuição dentro do território brasileiro, e é
conhecido em parte da região Sul, no estado de Santa Cata-
rina, e em boa parte da região Sudeste, nos estados de São
Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro [5]. Esta espécie é
considerada como um bioindicador para áreas conservadas,
ocorrendo preferencialmente nas porções mais interioranas
de florestas bem preservadas sendo diretamente afetado pelo
efeito de borda causado pelo desflorestamento de áreas [4],
corroborando a importância para a preservação da área. En-
tretanto, a quantidade de dados ecológicos sobre I. guentheri
ainda é reduzida.

OBJETIVOS

O objetivo do presente estudo foi de obter e disponibilizar
dados da biometria, hábitos e hábitats utilizados pela pop-
ulação de I. guentheri no maciço do Gericinó - Mendanha,
um remanescente de Mata Atlântica localizado na Região
Metropolitana do Rio de Janeiro.

MATERIAL E MÉTODOS

Para conhecermos a estrutura da população, hábitos e
microhábitats de I. guentheri na Serra do Mendanha,
foram feitas incursões na área estudada quinzenalmente,
no peŕıodo de outubro de 2006 a junho de 2009, onde du-
rante o dia eram instalados cinco plots de 25 m2 [1; 15],
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distribúıdos aleatoriamente a cada cota altimétrica de 50
m de altitude, totalizando 110 plots. Estes eram cercados
com lona plástica de 0,7 m de altura e fixados nos vértices
por estacas de ferro, sem perturbar a área a ser investigada.
Antes de iniciar a vistoria, os plots eram georreferencia-
dos com aux́ılio de GPS e as altitudes registradas através
de alt́ımetro barométrico. Recolhemos informações sobre a
umidade do ar, com higrômetro; sobre a profundidade do
folhiço, com paqúımetro (precisão de 0,02 mm) e sobre a
temperatura do ar e do solo, com termômetro de coluna de
mercúrio de leitura rápida (precisão de 0,2 ºC). Ao anoite-
cer cinco pessoas cuidadosamente vasculharam a superf́ıcie
do solo de cada plot por vez, com o aux́ılio de ferramen-
tas, investigando abrigos (e.g., cavidades no solo, troncos,
galhos e pedras) e revirando a serrapilheira à procura de
anuros.

As mesmas cinco pessoas realizaram dentro da cota al-
timétrica transectos de 30 minutos em diferentes peŕıodos
(diurno, crepuscular e noturno), totalizando um esforço
amostral de cerca de 40 horas/homem. Os anf́ıbios cap-
turados foram eutanasiados através de imersão em solução
de álcool 20%, catalogados e aferidas as respectivas medidas
biométricas através de paqúımetro digital com precisão de
0,1 mm e balança digital com precisão de 0,001 g (massa =
M, comprimento rostro - clocal = CRC, largura da cabeça =
LC, comprimento da cabeça = CC, comprimento do úmero
= CU, comprimento do antebraço = CA, comprimento da
mão = CM, comprimento do fêmur = CF, comprimento da
t́ıbia = CT, comprimento do tarso = CTA e comprimento
do pé = CP). Atualmente o material testemunho encontra -
se depositado na coleção Herpetológica do Museu Nacional
/ UFRJ, onde sua identificação foi confirmada.

RESULTADOS

O anuro I. guentheri foi encontrado em atividade, geral-
mente, após as 18 horas, com umidade do ar acima de 70%
e em locais onde a espessura do folhiço possúıa média de
65,9 ± 27,1 mm e em diversas cotas altimétricas (entre 50
e 900 m). A presença desta espécie associada às florestas
mais preservadas, como na Serra do Mendanha, já havia
sido descrita em estudos anteriores [e.g., 1; 4; 15; 16]. Até
a presente data a densidade de I. guentheri foi de aproxi-
madamente 1,6 indiv́ıduos/100m2 no solo floresta, enquanto
que a abundância de anuros no folhiço do solo da floresta
da Serra do Mendanha foi superior a 10 indiv́ıduos/100m2,
com a presença de pelo menos quatro espécies habitando
uma mesma área. A densidade obtida para esta espécie foi
superior a maioria daquelas encontradas em outras áreas de
Mata Atlântica [e.g., 1; 15; 16].

Os indiv́ıduos coligidos possúıam as seguintes medidas
biométricas: M = 1,16 ± 1,23 g; CRC = 19,5 ± 8,1 mm;
LC = 7,5 ± 3 mm; CC = 8,1 ± 3,1 mm; CU = 6,8 ± 2,5
mm; CA = 4,0 ± 1,7 mm; CM = 5,5 ± 2,2 mm; CF =
11,6 ± 4,8 mm; CT = 13,0 ± 5,6 mm; CTA = 6,5 ± 2,6
mm e CP = 11,6 ± 5,6 mm. A correlação entre o CRC e a
massa em I. guentheri foi de r2 = 0,859. A espécie indica
ser uma das maiores que habitam o solo da floresta na Serra
do Mendanha [10].

CONCLUSÃO

A espécie de anuro I. guentheri tem como hábitat as matas
mais preservadas na Serra do Mendanha, onde o folhiço é
mais espesso e a umidade do ar é mais elevada. O hábito
da espécie é crepuscular e noturno.
A proporção de I. guentheri dentro da amostragem da
anurofauna do folhiço indica o elevado ńıvel de preservação
da floresta da Serra do Mendanha. Esta espécie pode ser
utilizada como bioindicadora em estudos de preservação de
fragmentos de Mata Atlântica.
A preservação da Floresta Ombrófila Densa do maciço
do Gericinó - Mendanha é fundamental para garantir a
manutenção das populações de anuros que vivem sobre o
solo da floresta.
(SR1 - SR2/UERJ, FAPERJ, CNPq, Secretaria Municipal
de Meio Ambiente do Rio de Janeiro)
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