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INTRODUÇÃO

A população humana acumula conhecimento sobre o
ambiente desde seu surgimento. A ecologia já podia ser
observada desde a antiguidade, quando o termo ainda
não era conhecido, e muitos filósofos gregos já mencio-
navam em suas teorias. Essa relação ecológica ao longo
das gerações vem sendo muito pesquisada através da
etnobiologia. Há poucos registros na literatura sobre
a relação do homem com os anf́ıbios. Este grupo ta-
xonômico possui certa aversão por grande parte da po-
pulação. Muitos projetos de educação ambiental pos-
suem dificuldade em sua aplicação, pois nas discussões
a respeito da herpetofauna causam sensações de medo
e nojo. (Leite et al., ., 2004) Essas reações podem ge-
rar certo bloqueio por parte dos educandos em relação
à preservação. No entanto, muitas pessoas defendem o
grupo relacionando a importância de sua conservação
na manutenção de cadeias alimentares. A importância
ecológica dos anf́ıbios remete aos mais diversos estu-
dos que auxiliem em planos de manejo para a sua con-
seqüente conservação.

OBJETIVOS

O presente trabalho teve por objetivo observar a relação
etnobiológica da comunidade residente do Refúgio de
Vida Silvestre - REVIS de Una BA, observando a iden-
tificação dos indiv́ıduos por parte dos moradores e cren-
dices relacionadas aos anuros na região.

MATERIAL E MÉTODOS

A área de estudo situa - se na região Sul do Estado da
Bahia, adjacente à Reserva Biológica de Una (REBIO
Una), munićıpio de Una, BA. O presente trabalho foi
realizado durante o peŕıodo de janeiro a maio de 2011.
Foram realizadas entrevistas semi - estruturadas com a
comunidade a partir de uma prancha com imagens pré -
selecionadas de 17 espécies já observadas na região. Foi
calculado o valor de uso das espécies estudadas, adap-
tado da proposta de Phillips et al., .(1994) e o tipo
de relação biof́ılica, classificado segundo Kellert & Wil-
son (1993). Foram entrevistadas 40 pessoas de idade
variando entre 10 e 82 anos. Foram entrevistadas 22
pessoas do sexo masculino e 18 do sexo feminino.

RESULTADOS

Todos mostraram conhecer parte ou todos os indiv́ıduos
apresentados. Foi observado que o grupo é conhecido
genericamente pela população como “sapos”, apesar
de separarem por formas, cores e locais onde vivem.
As espécies mais observadas pelos moradores calcu-
ladas através do valor de uso (VU) foram Leptodac-
tilus latrans (VU=0,73) e Phylomeduasa burmeisteri
(VU=0,65) Os indiv́ıduos reconhecidos pela ciência por
“perereca” pelos moradores é considerada “rã” classifi-
cadas como “rã cinzenta”, as maiores como as do gênero
Hipsyboas e “rã verde”, as verdes que vivem em fo-
lhas como as do gênero Phylomedusa. Desta forma, é
posśıvel notar como caracteŕıstica cultural a sistemática
berlineana utilizada para diferenciar as espécies. Além
do reconhecimento sistemático, foram analisados os di-
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zeres populares relacionados aos anf́ıbios da prancha
apresentada. Os mitos identificados também correspon-
dem ao grupo genérico “sapos”, sendo os mais freqüen-
tes os de que “todo o sapo solta um leite e se cair no
olho da gente cega”; e “se pegar o sapo na mão dá
cobreiro” por conta disso a maior parte dos entrevis-
tados evita o toque. No entanto, não foi observada
uma caracteŕıstica espećıfica para nenhuma espécie.
Até o momento das nove categorias descritas em Kel-
lert & Wilson (1993) somente três foram encontradas:
simbólico, moraĺıstico e negativista. A Etnobiologia é
um campo interdisciplinar que estuda o conhecimento
das populações humanas sobre os processos da natu-
reza (DIEGUES, 2000), e busca compreender como os
recursos naturais são percebidos, classificados e utiliza-
dos pelas pessoas, os sistemas de classificação que de-
terminadas culturas utilizam a respeito dos seres vivos,
e que processos orientam esta classificação (BEGOSSI
et al., 004). Este trabalho apresenta a relação da co-
munidade do entorno da REVIS de Una estabelecendo
caracteŕısticas de importante aspecto para posteriores
estudos nesta área na preservação dos anf́ıbios desta
região. Com as mais diversas formas de classificar e
identificar os indiv́ıduos pelos moradores da comuni-
dade da REVIS de Una foi posśıvel notar como ca-
racteŕıstica cultural a sistemática berlineana utilizada
para diferenciá - las. Segundo Berlin (1992) a maneira
como o ser humano vê e classifica o mundo ou inte-
rage com os recursos naturais dispońıveis explorando -
os economicamente parecem ser fatores comuns a todas
as sociedades e culturas. As formas e ńıveis de classi-
ficação são diferentes entre as regiões, mas algumas ca-
racteŕısticas de classificação são as mesmas e são pare-
cidas com sistematas e taxonomistas agrupam os seres
vivos. (Berlin, 1973). Mitos, dizeres e crendices foram
identificados e quanto a essa relação humana com os
anf́ıbios, foi observado a partir das categorias de valo-
res biof́ılicos descritas por Kellert & Wilson (1993) um
valor simbólico, como utilizando o grupo taxonômico
aqui analisado para uma simbologia metafórica como
“Quem cria sapo não cria galinha”; moraĺıstico como a

questão espiritual que condena quem mata sapos: “Ma-
tar sapo dá azar”, e negativista, observado no momento
em que o entrevistado olha para as figuras e reage com
aversão.

CONCLUSÃO

O presente estudo pode auxiliar no reconhecimento da
relação dos moradores da REVIS de UNA com a respec-
tiva anurofauna, permitindo o planejamento no manejo
da vida silvestre da área protegida, além de subsidiar
trabalhos de conscientização e desmistificação.
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