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loga@gmail.com
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INTRODUÇÃO

A ordem Anura, que compreende os sapos, rãs e pere-
recas, é representada no Brasil por 847 espécies (SBH,
2010). A famı́lia Cicloramphidae é bastante represen-
tativa na lista brasileira, compreendendo 67 espécies
classificadas até o momento. A espécie Odontophrynus
carvalhoi Savage & Cei, 1965 se distribui desde a Bahia
até o norte do Ceará, apresenta hábitat terrestre, colo-
rido escuro e uniforme. Possui protuberâncias em todo
o dorso, inclusive nas patas posteriores, conferindo -
lhes um mecanismo semelhante a uma pá, o que per-
mite que o animal se enterre e consequentemente evite
o ressecamento (FREITAS & SILVA, 2004). Os dados
sobre as dimensões tróficas, espaciais e temporais são
de grande relevância no estudo sobre a ecologia de qual-
quer espécie animal (PIANKA, 1973), visto que estudos
sobre nicho trófico e dieta de determinada espécie po-
dem inferir em muitos fatores referentes à comunidade
local. Os trabalhos realizados em ecótonos são impor-
tant́ıssimos para a manutenção e conservação dos ecos-
sistemas, posto que a Mata Atlântica e a Caatinga so-
frem um gradativo processo de degradação (IBF, 2009;
GARDA, 1996).

OBJETIVOS

Este trabalho objetivou analisar o conteúdo estomacal
e a morfometria dos Odontophrynus carvalhoi presen-

tes em um ecótono de Mata Atlântica e Caatinga no
estado da Paráıba, e definir o seu papel ecológico no
referido ecótono.

MATERIAL E MÉTODOS

A reserva florestal de São José da Mata, distrito de
Campina Grande - PB, situa - se no Agreste Parai-
bano e está inserida em uma área de transição entre
Mata Atlântica e Caatinga, sendo caracterizada como
um écotono. O ı́ndice pluviométrico anual médio é de
490,0 mm e a temperatura média anual está em torno
dos 20 a 25oC. As coletas dos espécimes foram reali-
zadas no peŕıodo noturno durante os meses de março
e setembro de 2009. Foram coletados 13 indiv́ıduos
através do método de busca ativa em habitats randomi-
zados e os exemplares foram capturados manualmente
e depositados em álcool a 20%. Posteriormente em la-
boratório foram fixados em solução de formalina 10%
durante 24h e conservados em álcool a 70%. Após este
processo foram medidos os comprimentos; rostro cloa-
cal (CRC); comprimento da boca (CB); e comprimento
dos olhos (CO) através do paqúımetro eletrônico e fo-
ram seccionados para a determinação do sexo e análise
dos itens que compõe sua dieta. Os estômagos removi-
dos foram analisados quanto ao conteúdo alimentar, e
esse foi identificado até o mais restrito táxon posśıvel.
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RESULTADOS

Dos 13 espécimes coletados (todos coletados em um
mesmo dia) 9 (69,23%) foram machos (M) e 4 (30,7%)
foram fêmeas (F); no que se refere ao conteúdo estoma-
cal, houve maior prevalência de moluscos - 9 (69,23%);
seguido respectivamente de coleópteros - 8 (61,53%);
Chilopoda e Hymenoptera - 3 (23.07%); Aranae - 2
(15,38%); larva de Lepdoptera - 1 (7,6%), além de
larvas de d́ıpteras que não foram contabilizados de-
vido sua grande prevalência em apenas 1 representante.
Nas fêmeas houve maior incidência de moluscos - 7;
coleóptera, Hymenoptera e Chilopoda - 2; e larva de
Lepdoptera - 1. Nos machos a maior incidência foi
coleóptera - 6; Aranae e Hymenoptera - 2; Chilopoda
- 1; e muitas larvas de d́ıptera em um representante.
Os dados corroboram com Duellman & Trueb (1994),
os quais dizem que alguns anuros podem ser oportu-
nistas em relação ao tipo de presa. No que se refere à
análise morfométrica as fêmeas apresentaram uma va-
riação no CRC de 61,92mm a 71,97mm, enquanto que
os machos variaram de 54,88mm a 68,67mm; no CB as
fêmeas variaram de 24,67mm a 28,59mm e os machos
de 22,92mm a 29,22mm; no CO as fêmeas variaram de
7,67mm a 8,95mm e os machos 7,22 a 9,57mm.

CONCLUSÃO

No referente ao conteúdo estomacal, a predação de mo-
luscos (semi aquáticos da classe gastrópoda) pode estar
relacionada não só a disponibilidade do recurso alimen-
tar, mas também a fácil captura desses espécimes. No
que se refere ao grande número de coleópteros preda-
dos, é bem provável que a disponibilidade do recurso
tenha sido o fator determinante. Entretanto, se com-

parados os volumes das presas, é posśıvel deduzir que
como a espécie de molusco encontrada ocupa um maior
espaço no estômago, não havia espaço para tantas ou-
tras distintas presas. Na análise morfométrica ficou evi-
dente que as fêmeas apresentaram um CRC maior que
os machos, e houve relação entre o CB e os itens en-
contrados, quanto maior o CB maiores a presas. Assim,
considerando a prevalência de presas, a morfometria e
que estes anf́ıbios foram encontrados apenas durante
um dia de coleta e não mais durante todo o peŕıodo do
levantamento, acredita - se que são controladores po-
pulacionais de caramujos. Uma maior amostra de O.
carvalhoi pode exibir um perfil ecológico diferente do
observado nesses dados preliminares.
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