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INTRODUÇÃO

O estudo da diversidade é um dos objetivos básicos
da Estratégia Global para a Biodiversidade (Wilson,
1992). Entretanto, pouca atenção tem sido dada às
regiões urbanas e periurbanas.O estudo sobre serpen-
tes em áreas urbanizadas permite avaliar o grau de
plasticidade perante a degradação do ambiente natu-
ral (Barbo, 2008). Algumas espécies podem sobrevi-
ver nessas áreas devido a existência de fragmentos de
habitats naturais e/ou por serem favorecidas pela con-
centração de presas (Barbo, 2008) tais como roedores
e anuros. Por outro lado, a destruição de habitats gera
extinções locais que podem alterar profundamente a di-
versidade biológica (Enger et al., 1989). O munićıpio
de Rio Grande representa um elemento chave para a
preservação da fauna de campos e banhados associada
a áreas urbanas. Não obstante, há na região uma cres-
cente pressão antrópica sobre os ambientes naturais, re-
forçada pela recente ampliação do porto de Rio Grande
e expansão urbana (SPG, 2007). Desse modo, a região
apresenta uma extensa área de transição entre cidade
e banhados, propiciando o desenvolvimento de estudos
sobre serpentes e sua associação à modificação do ha-
bitat.

OBJETIVOS

O presente estudo teve como objetivo inventariar as
espécies de serpentes presentes nas áreas urbana e pe-
riurbana do munićıpio de Rio Grande. Adicionalmente,
os resultados foram comparados com os obtidos em
áreas de habitats preservados no entorno da cidade.

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi desenvolvido no munićıpio de Rio Grande
(31°47’02” - 32°39’45” S; 52°03’50” - 52°41’50” W), sob
influência do clima subtemperado e médias de tempera-
tura máxima anual de 23,3 °C e mı́nima de 12,7 oC (Ma-
luf, 2000). Os dados foram obtidos a partir de animais
capturados em áreas urbana e periurbana do munićıpio
e enviados espontaneamente pela população à Universi-
dade Federal do Rio Grande (FURG). Foram compila-
dos os dados de animais recebidos entre abril de 2010 e
março de 2011. A maior parcela dos animais foi morta
diretamente pela população ou por atropelamento. As
serpentes trazidas vivas à FURG foram sacrificadas por
meio de anestésico de acordo com autorização obtida
junto ao SISBIO. Paralelamente, foi feito um traba-
lho de conscientização junto aos moradores, os quais
não foram estimulados a matar outros animais.Todos os
indiv́ıduos foram identificados com utilização de guias
de campo e consulta a coleções de outras instituições
(e.g. PUCRS e UFRGS), sendo posteriormente fixa-
dos e depositados na Coleção Herpetológica do Labo-
ratório de Ecologia de Vertebrados da FURG. Os dados
obtidos foram avaliados quanto à riqueza de espécies
e abundância. Foi estabelecida uma comparação em
relação aos dados obtidos por M.B. Santos (dados não
publicados) em áreas preservadas de campos e matas
de restinga associados a cordões de dunas na cidade,
onde foram empregados quatro métodos de coleta: ar-
madilhas de interceptação e queda, procura limitada
por tempo, encontros ocasionais e abrigos artificiais.
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RESULTADOS

Foram registrados 109 indiv́ıduos distribúıdos em 14
espécies, 13 delas pertencentes à Famı́lia Dipsadi-
dae: Xenodon dorbignyi (n=42), Liophis poecilogy-
rus (n=20), Philodryas patagoniensis (n=11), Ly-
gophis anomalus (n=10), Thamnodynastes hypoco-
nia (n=6), Sibynomorphus ventrimaculatus (n=3),
Oxyrhopus rhombifer (n=2), Phalotris lemniscatus
(n=2), Helicops infrataeniatus (n=1), Liophis jaegeri
(n=1), Liophis semiaureus (n=1), Lygophis flavifrena-
tus (n=1) e Tomodon dorsatus (n=1) e uma à Famı́lia
Viperidae: Rhinocerophis alternatus (n=8). Para a
região preservada, estudada por M.B. Santos (dados
não publicados), foram registradas 13 espécies. Houve
uma sobreposição de 71% na lista de espécies das duas
áreas, sendo Boiruna maculata, Philodryas aestiva e
Psomophis obtusus restritas a ambientes naturais. Adi-
cionalmente, L. anomalus, L. flavifrenatus, S. ventri-
maculatus e T.dorsatus foram registradas apenas para
o ambiente urbano. A divergência de resultados obtidos
para os dois ambientes pode estar relacionada não ape-
nas à utilização de diferentes métodos de coleta, mas
principalmente com o grau de plasticidade ambiental
das espécies. Tanto na área urbana quanto na preser-
vada, as espécies mais abundantes foram X. dorbignyi e
L. poecilogyrus. Dentre as menos abundantes e comuns
às duas áreas, temos H. infrataeniatus, L. semiaureus
e O. rhombifer. Aparentemente, as espécies mais abun-
dantes não dependem diretamente da existência de cor-
pos d’água, sendo terrestres ou semi - aquáticas, o que
pode ter - lhes conferido melhor adaptabilidade ao sis-
tema, uma vez que a expansão urbana, em geral, se
inicia pelo aterro das áreas de banhados. O número
reduzido de registros para O. rhombifer pode estar li-
gado à associação desta a áreas florestais (Lema, 2002).
É importante destacar a ocorrência quatro vezes maior
de R. alternatus em área urbana, que pode estar relaci-
onada à sua atividade noturna e rodentivoria (Zanella
& Cechin, 2009).

CONCLUSÃO

A adaptabilidade de serpentes está diretamente ligada
aos seus hábitos e dietas. A zona urbana do munićıpio
de Rio Grande e sua associação a ambientes de cam-
pos e banhados pode ter favorecido a manutenção de
espécies semi - aquáticas ou de dieta associada a presas
abundantes em corpos d’água temporários como anu-
ros. Além disso, áreas urbanas costumam favorecer a
proliferação de ratos, o que justificaria a alta incidência
de R. alternatus. Por se tratar de uma espécie de im-
portância médica, vale ressaltar a necessidade de maior
atenção quanto à saúde pública em áreas de interface
cidade/campo quanto aos riscos de acidentes of́ıdicos.
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e da disponibilidade de presas sobre a comunidade de
serpentes do Planalto Médio do Rio Grande do Sul.
Iheringia,, Ser. Zool. 99(1):111 - 114

X Congresso de Ecologia do Brasil, 16 a 22 de Setembro de 2011, São Lourenço - MG 2


