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Editorial

Synergies between the Convention on Biological Diversity (CBD) and the  
United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).

As a decision of the 9th Conference of Parties of CBD an Ad Hoc Technical Expert Group (AHTEG) was established to provide 
biodiversity related information to (UNFCCC), through the provision of scientific and technical advice and assessment on the 
integration of the conservation and sustainable use of biodiversity into climate change mitigation and adaptation activities. 

Listed below are some of the major points raised by the first report of this AHTEG, and the full document is available at 
http://www.cbd.int/doc/meetings/cc/ahteg-bdcc-01/other/ahteg-bdcc-01-findings-en.pdf.  

Maintaining natural and restoring degraded ecosystems, and limiting human-induced climate change, represent multiple 
benefits for both the (UNFCCC) and CBD if mechanisms to do so are designed and managed appropriately. Well-functioning 
ecosystems are necessary to meet the objective of the (UNFCCC) owing to their role in the global carbon cycle, their significant 
carbon stocks and their contribution to adaptation. Carbon is stored and sequestered by biological and biophysical processes in 
ecosystems, which are underpinned by biodiversity. An estimated 2,400 Gt C is stored in terrestrial ecosystems, compared to 
approximately 750 Gt in the atmosphere. Carbon stored in soil accounts for a high percentage of the carbon stored in terrestrial 
ecosystems. Furthermore, well-functioning ecosystems have greater resilience to climate change which will aid in their natural 
adaptation, and contribute to the assurance of long-term sustainable development under changing climatic conditions. 

Maintaining and restoring ecosystems represents an opportunity for win-win benefits for carbon sequestration and storage, 
and biodiversity conservation and sustainable use. Co-benefits are most likely to be achieved in situations where integrated 
and holistic approaches to biodiversity loss and climate change are implemented. Many activities that are undertaken with the 
primary aim of meeting the objectives of the CBD have significant potential to contribute to the mitigation of climate change. 
Likewise, many activities that are undertaken or being considered with the primary purpose of mitigating climate change could 
have significant impacts on biodiversity. In some cases these impacts are negative, and there are trade-offs to be considered. 

While protected areas are primarily designated for the purpose of biodiversity conservation, they have significant additional 
value in storing and sequestering carbon. There are now more than 100,000 protected sites worldwide covering about 12 per 
cent of the Earth’s land surface. A total of 312 Gt carbon or 15.2% of the global carbon stock is currently under some degree of 
protection. The designation and effective management of new protected areas, and strengthening the management of the current 
protected area network, could contribute significantly to climate change mitigation efforts. Given that forests contain almost 
half of all terrestrial carbon, preliminary studies show that continued deforestation at current rates would hamper significantly 
mitigation efforts. In fact, if all tropical forests were completely deforested over the next 100 years, it would add about 400 GtC 
to the atmosphere, and increase the atmospheric concentration of carbon dioxide by about 100 ppm, contributing to an increase 
in global mean surface temperatures of about 0.6 °C. 

Emission reductions will not be implemented within a time-frame sufficient to allow ecosystems to adapt naturally. Land use, 
land-use change and forestry activities, including reduced deforestation and degradation can, in concert with stringent reductions 
in fossil fuel emissions of greenhouse gases, limit climate change. Reducing emissions from deforestation and forest degradation 
in developing countries (REDD) in areas of high carbon stocks and high biodiversity values can promote co-benefits for climate 
change mitigation and biodiversity conservation and sustainable use. The national gap analyses carried out by Parties under the 
Program of Work on Protected Areas of the CBD can be a valuable tool for identifying areas for the implementation of (REDD) 
schemes. In order to avoid conflict between the implementation of the CBD and the (UNFCCC), biodiversity considerations 
could be taken into account in the development of the (REDD) methodology. Standards, indicative guidelines and criteria taking 
into account biodiversity conservation could be developed to potentially enhance positive benefits on biodiversity. 

Anthropogenic changes in climate and atmospheric CO
2
 are already having observable impacts on ecosystems and species; 

some species and ecosystems are demonstrating apparent capacity for natural adaptation, but others are showing negative im-
pacts. Impacts are widespread even with the modest level of change observed thus far in comparison to some future projections. 
Observed signs of natural adaptation and negative impacts include: geographic distributions of species; timing of life cycles 
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(phenology); interactions between species due to mismatches between the peak of resource demands by reproducing animals 
and the peak of resource availability; photosynthetic rates, carbon uptake and productivity in response to CO

2
 “fertilization” 

and nitrogen deposition; community and ecosystem structural and functional changes. 

The negative impacts of climate change on biodiversity have significant economic and ecological costs, such as: the values 
and services an ecosystem provides; changes in the distributional pattern of species, including human disease vectors and ex-
posure; changes in water flow regulation; change in agricultural productivity; changes and shifts in the distribution of marine 
biodiversity with serious implications for fisheries; shifts in phenology and geographic ranges of species could impact the 
cultural and religious lives of some indigenous peoples; novel environments and novel ecosystems are likely to emerge with 
potentially unexpected behavior. 

There is considerable confidence that climate models provide credible quantitative estimates of future climate change, par-
ticularly at continental scales, and they are unanimous in their prediction of substantial warming under greenhouse gas increases. 
However, at finer spatial scales projections have a high level of uncertainty, particularly in tropical and subtropical regions, and 
in relation to projections of rainfall change. Available models contain inadequate representations of the interactive coupling 
between ecosystems and the climate system and of the multiple interacting drivers of global change. 

On the other hand, despite efforts like the Global Biodiversity Information Facility/GBIF), there is still a lack of extensive, 
readily available quantitative information on many species globally, especially at understanding where species are not (a critical 
factor in performing many bioclimatic models) present. There is uncertainty with respect to the functional role of individual spe-
cies and the functioning of complex systems. Further uncertainties are drawn from: the assumption of instantaneous (and often 
perfect) migration, which biases impact estimates; the net result of changing disturbance regimes (especially through fire, insects 
and land-use change) on biotic feedbacks to the atmosphere, ecosystem structure, function and biodiversity; the magnitude of 
the CO

2
-fertilisation effect in the terrestrial biosphere and its components over time; the limitations of climate envelope models 

used to project responses of individual species to climate changes, and for deriving estimations of species extinction risks (see 
below); the synergistic role of invasive alien species in both biodiversity and ecosystem functioning; the effect of increasing 
surface ocean CO

2
 and declining pH on marine productivity, biodiversity, biogeochemistry and ecosystem functioning; and 

the impacts of interactions between climate change and changes in human use and management of ecosystems as well as other 
drivers of global environmental change in ecosystems including more realistic estimates of lagged and threshold responses. 

Despite their limitations, the use of bioclimatic modeling techniques allows a useful, and often accurate first cut assessment 
of spatial distribution of exposure and vulnerability in relation to conservation efforts. Where expert knowledge on species de-
mography is available, techniques can be applied that include consideration of climate variability and require species abundance 
data, but this places a higher demand on the spatial and temporal resolution of future climate data. While the use of spatially 
downscaled future scenario data is ideal if achievable, for robust risk and impacts assessments it may be more useful to focus 
on a range of future climate scenarios even if they are not downscaled, and not only on a mean or median future scenario 

Although regretting that it took more then 15 years to have the obvious synergies between both conventions being officially 
recognized and evaluated, let’s hope that until October 2010, when the 10th  CBD COP will take place in Nagoya/Japan, a 
common agenda has been set. 

Carlos Alfredo Joly
Department of Plant Biology, Biology Institute, State University of Campinas,  

CP 6109, CEP 13083-970, Campinas/SP, Brazil and Chairman of the BIOTA/FAPESP Program. 
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ARZOLLA, F.A.R.D.P., BAITELLO, J.B., SHEPHERD, G.J., PAULA, G.C.R. & BERTONCELLO, R. 2009. 
A revised distribution for Ocotea curucutuensis J.B. Baitello in southeastern Brazil. Biota Neotrop., 9(1): 
http://www.biotaneotropica.org.br/v9n1/en/abstract?article+bn00209012009.

Abstract: This analysis presents a revised distribution for Ocotea curucutuensis J.B. Baitello in southeastern 
Brazil. Because of its strong similarity with Ocotea spixiana (Nees) Mez this species remained unrecognized 
for over a hundred years after the first collection by A. F. M. Glaziou in 1888, but it was recently shown to be a 
distinct species. Although the species was originally described from material from the Serra do Mar in São Paulo, 
subsequent new collections and a wider investigation of herbarium material have shown that it is, in fact, quite 
widespread, especially in the Serra do Mar and Serra da Mantiqueira and that it is necessary to revise and enlarge 
the known distribution. O. curucutuensis has a wide distribution in forests in the higher parts of the Serra do 
Mar and Serra da Mantiqueira, in the states of Rio de Janeiro and São Paulo, in the southeast of Brazil, while 
O. spixiana has a more northerly distribution. 
Keywords: cloud forest, high-altitude forest, Serra do Mar, Serra da Mantiqueira, Ocotea curucutuensis. 

ARZOLLA, F.A.R.D.P., BAITELLO, J.B., SHEPHERD, G.J., PAULA, G.C.R. & BERTONCELLO, R. 2009. 
Uma revisão da distribuição de Ocotea curucutuensis J.B. Baitello na região sudeste do Brasil. Biota Neotrop., 
9(1): http://www.biotaneotropica.org.br/v9n1/pt/abstract?article+bn00209012009.

Resumo: Este trabalho apresenta uma revisão da distribuição de Ocotea curucutuensis J.B. Baitello, na Região 
Sudeste do Brasil, ampliando substancialmente a extensão conhecida da sua ocorrência. Pela semelhança com 
Ocotea spixiana (Nees) Mez, essa espécie permaneceu confundida com esta e desconhecida por mais de cem 
anos, desde a primeira coleta por A. F. M. Glaziou, em 1888. Com base em novos registros para a Serra do Mar 
e para a Serra da Mantiqueira, sua distribuição foi revisada e ampliada. O. curucutuensis apresenta uma ampla 
distribuição nas florestas das partes altas da Serra do Mar e da Serra da Mantiqueira, nos Estados de São Paulo e 
Rio de Janeiro, no sudeste do Brasil, enquanto O. spixiana possui uma distribuição mais ao norte do País.
Palavras-chave: matas nebulares, florestas de altitude, Serra do Mar, Serra da Mantiqueira, Ocotea 
curucutuensis.
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1880, na Serra dos Órgãos, Estado do Rio de Janeiro, que se encontra 
depositado no Herbário do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico 
do Rio de Janeiro (RB).

Ocotea curucutuensis difere de O. spixiana especialmente pela 
densa pilosidade fortemente ferrugíneo-avermelhada na face abaxial 
da folha, em geral cobrindo toda a epiderme; estames mais longos e 
frutos de duas a quatro vezes maior e densamente pilosos em toda a 
sua extensão (Baitello, 2003) (Figuras 1a e 1b).

Somente mais recentemente, após a coleta de materiais na Serra 
da Mantiqueira, em Pindamonhangaba e Campos do Jordão, e na 
Serra do Mar, em Ubatuba, pôde ser inferida a nova distribuição da 
espécie e, a partir daí, foi realizada uma busca de possíveis coletas 
depositadas em herbários regionais.

Materiais e Métodos

Para a análise sobre a distribuição e o habitat das espécies, foram 
levantados os registros de Ocotea curucutuensis e Ocotea spixiana, 
na base de dados do Species-link do Centro de Referências em 
 Informação Ambiental (CRIA). Com base na lista dos registros para 
as duas espécies, foram examinadas as exsicatas depositadas em 
três herbários representativos da Região Sudeste: Instituto Florestal 
(SPSF), Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro 
(RB) e Universidade Estadual de Campinas (UEC).

Introdução

A família Lauraceae é pantropical, com poucos membros nas 
regiões temperadas. O número exato de espécies é desconheci-
do, mas estima-se que está entre 2.500 e 3 mil, distribuídos em 
50  gêneros ( Rohwer, 1993). No Brasil são 21 gêneros e cerca de 
360 espécies, mas este número pode estar subestimado. No  Estado do 
Rio de  Janeiro, Quinet (2005) menciona a ocorrência de 109  espécies e 
16 gêneros. No Estado de São Paulo, Baitello (2003) relata 91 espécies 
e 13  gêneros. Ocotea Aubl. é um dos gêneros de maior riqueza de 
espécies nas florestas do Estado, com 45 espécies (Baitello, 2003).

Ocotea curucutuensis J.B. Baitello foi descrita com base em ma-
teriais da Serra do Mar, no extremo sul do município de São Paulo, na 
divisa com Itanhaém (Baitello, 2001). Essa espécie tem como caracte-
rísticas de destaque folhas lanceoladas, coriáceas, com densa pilosidade 
ferrugínea na face abaxial, especialmente nas folhas jovens. A nervura 
central da folha apresenta-se proeminente e espessada no terço inferior 
do limbo. O pecíolo também é espessado e achatado (Figura 1b).

Assemelha-se à O. spixiana (Nees) Mez pelas dimensões e es-
trutura de suas flores e pela pilosidade ferrugínea da face abaxial de 
suas folhas (Baitello, 2001). Ambas são unissexuadas. Por essa se-
melhança, Ocotea curucutuensis permaneceu confundida com aquela 
e desconhecida por mais de cem anos, desde que o primeiro material 
botânico foi coletado pelo naturalista francês A. F. M.  Glaziou, em 

Figura 1. Exsicatas de a) Ocotea spixiana; e b) Ocotea curucutuensis: nota-se a marcante diferença no tamanho dos frutos adultos (Foto: J.B.Baitello).

Figure 1. Specimens of a) Ocotea spixiana; and b) Ocotea curucutuensis: note the marked difference in the size of the mature fruit (Photograph: J.B. 
Baitello).

2 mm
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(SPSF); Campos do Jordão, I.2008, J.B. Baitello no 2.004 (SPSF); 
 Cubatão, V.2001, J.B. Baitello no 989 (SPSF); Cubatão, V.2001, 
J.B.  Baitello no 990;  Itanhaém, III.1999, P. Affonso no 366 (PMSP, 
SPSF);  Pindamonhangaba, IX.2005, F.A.R.D.P. Arzolla & J.D. Braz 
no 1.018 (SPSF); São Paulo, I.1995, M. Alonso et al. no 64 (SPSF); 
São  Paulo, III. 1998, P. Affonso no 168 (PMSP, SPSF); São Paulo, 
I.2001, J.B. Baitello no 978 (SPSF); São Paulo, IV.2001, J.B. Baitello 
no 991 (SPSF); São Paulo, I.2003, J.B. Baitello no 1412 (SPSF); 
São  Paulo, XII.2003, J.B. Baitello no 1.641 (SPSF);  Ubatuba, IV.2007, 
R.  Bertoncello no 282 (UEC); Ubatuba, V.2007, R.  Bertoncello 
s.no (UEC);  Ubatuba, V.2007, R. Bertoncello no 350 (UEC); 
 Ubatuba, VI.2007, R.  Bertoncello no 482 (UEC); Ubatuba, IV.2007, 
R.  Bertoncello no 516 (UEC); RIO DE JANEIRO – Serra dos Órgãos, 
III.1888, A.F.M. Glaziou no 17.740 (RB); Nova Friburgo, XI.1986, 
G. Martinelli et al. no 11.931 (RB); Paraty, XI.1990, C. Farney et al. 
no 2.584 (RB); Paraty, IV.1994, R. Marquete no 1.640 (RB); Parque 
Nacional de Itatiaia, W.D. Barros no 909 (RB).

Foram selecionados os seguintes registros de Ocotea spixiana: 
BAHIA – Caitité, IV.1980, R.M. Harley no 21.337 (SPSF); Rio de 
 Contas, IV.1999, F. Nascimento no 196 (HST); DISTRITO FEDERAL 
–  Brasília, III.1984, B.A.S. Pereira no 941 (RB); Brasília, IV.1962, 
E.P. Heringer no 8.913 (RB); Brasília, III.1998, A.C. Sevilha no 1.760 

Para o georeferenciamento dos registros botânicos de 
O.  curucutuensis, foram levantados pontos em cartas planialtimétri-
cas, a partir das localidades mencionadas nas fichas de herbário, ou 
em campo com um aparelho de GPS (Global Positioning System). 
Para O. spixiana, foi utilizada a coordenada da sede do município, 
disponível na base de dados do Species-link do CRIA.

Resultados

Apresentam-se três novos registros para a espécie em São Paulo: 
nas partes altas da Serra da Mantiqueira, em Pindamonhangaba e 
Campos do Jordão, e da Serra do Mar, em Ubatuba (Figuras 2 e 3). 
A partir desses registros, levantou-se a hipótese de que a distribuição 
da espécie poderia ser mais ampla, e que os registros de O. spixiana 
para a Serra do Mar e para a Serra da Mantiqueira, no Estado do Rio 
de Janeiro, provavelmente fossem de O. curucutuensis. A hipótese 
aventada foi corroborada após a análise dos materiais provenientes 
desses registros, especialmente as consultas ao Herbário RB.

Depois da revisão dos materiais, constatou-se que Ocotea 
 curucutuensis apresenta distribuição em vários pontos das  Serras 
do Mar e da Mantiqueira, a seguir: SÃO PAULO – Campos do 
Jordão, III.2007, F.A.R.D.P. Arzolla & G.C.R. Paula no 1.073 
(SPSF);  Campos do Jordão, I.2008, F.A.R.D.P. Arzolla no 1.248 

Figura 2. Detalhe das inflorescências de um indivíduo a) feminino e b) masculino de Ocotea curucutuensis, na região do Pico do Itapeva, Campos do Jordão, 
SP. (Foto: J.B. Baitello).

Figure 2. Detail of the inflorescences of a) female and b) male individuals of Ocotea curucutuensis  near the Pico de Itapeva, Campos do Jordão, São Paulo 
(Photograph: J.B. Baitello).

a b
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Picinguaba. No Estado do Rio de Janeiro, essa espécie é encontrada 
nos Parques Nacionais do Itatiaia e Serra dos Órgãos, nas Reservas 
Ecológicas de Macaé de Cima e da Juatinga e no Parque Estadual 
dos Três Picos, criado em 2002, em áreas de Floresta Ombrófila 
Densa Montana a Alto-Montana (Rocha et al., 2003). Tais locais 
são em geral de difícil acesso, podendo ser alcançados quase que 
exclusivamente por trilhas.

Os registros fora de UC são da região do Pico do Itapeva, em 
Campos do Jordão, onde se encontrou uma alta abundância de indi-
víduos de O. curucutuensis, e na parte alta da Fazenda São Sebastião 
do Ribeirão Grande, em Pindamonhangaba, que é uma reserva da 
empresa Votorantim Celulose e Papel – VCP, destinada à conservação. 
Até o momento não há registros para o Parque Estadual de Campos 
do Jordão (Figura 5).

Dentre as áreas de ocorrência, a região do Pico do Itapeva é 
aquela que se encontra mais ameaçada. Pelo Código Florestal (Lei 
Federal no 4.771/1965), essa área situa-se em Área de Preservação 
Permanente – APP por localizar-se acima de 1.800 m. Esse tipo de 
APP não tem restringido efetivamente a supressão de florestas e a 
conversão para outros usos na região do Pico do Itapeva. Tal área é 
de fácil acesso e está sob forte pressão antrópica, pela substituição de 
florestas nativas para a instalação de empreendimentos residenciais ou 
hoteleiros, e atividades agrossilvopastoris, o que indica a necessidade 
de adoção de medidas efetivas de proteção.

O. curucutuensis é considerada uma espécie ameaçada de ex-
tinção no Estado de São Paulo, na categoria vulnerável, conforme a 
Resolução SMA no 48/2004 (São Paulo, 2004), o que deve ser levado 
em consideração quando da análise de processos de licenciamento 
ambiental nessa região.

A quase totalidade da crista da Serra da Mantiqueira, entre o P.N. 
do Itatiaia e o P.E. de Campos do Jordão, está inserida na proposta 
de criação do Parque Nacional Altos da Mantiqueira (Sivelli, 2007). 
Caso venha a ser criada, essa UC protegerá importantes populações 
de Ocotea curucutuensis existentes nessa região, entre os municípios 
de Pindamonhangaba e Campos do Jordão. 

Figura 3. Detalhe de infrutescência de Ocotea curucutuensis, na região do 
Pico do Itapeva, Campos do Jordão, SP. (Foto: J.B.Baitello).

Figure 3. Detail of fruits of Ocotea curucutuensis near the Pico do Itapeva, 
Campos do Jordão, São Paulo. (Photograph: J.B. Baitello).

(IBGE);  Brasília, VIII.1995, M.A. Silva no 2.710 (IBGE); Brasília, 
V.1980, E.P. Heringer et al no 4.881 (IBGE); ESPÍRITO SANTO – 
Santa	Teresa,	VI.1999,	L.	Kollmann	et	al.	no 2.633 (MBML);  GOIÁS 
– Alto Paraíso, VI.1965, F.R. Rosa no 76 (RB); Caldas Novas, IV.1993, 
S.P. Cordovil et al. no 283 (SPSF); Goiânia, IV.2007, R. Tsuji et al. 
no 1.929 (SPSF); Mineiros, IX.1993, F. Bucci no 59 (INPA); Nique-
lândia, VIII.1995, M.L. Fonseca et al. no 440; Pirenópolis, VI.2000, D. 
Willberg no 141 (MBM); São João d’Aliança, V.1975, G. Hatschbach 
no 36.724 (MBM); MATO GROSSO DO SUL – Naviraí, VIII.1980, 
P.P. Furtado no 13 (RB); MINAS GERAIS – Araguari, V.1992, G.M. 
Araújo no 910 (SPSF); Carmo do Parnaíba, G.F.  Arbocz no 645, 
VIII.1994 (SPSF); Conselheiro da Mata, VI.1985, F.R. Martins et 
al. s.no (UEC); Datas, III.1987, G. Hatschbach no 51.081 (MBM); 
 Diamantina, VI.1985, F. de Barros no 1.985 (SP); Faria Lemos, 
II.2000, L.S.  Leoni no 4.363 (RB); Grão Mogol, III.1980, G. Hatsch-
bach no 42.855 (MBM); Itabirito, IV.1994, W.A. Teixeira s.no (SPSF); 
Ouro	Branco,	V.1988,	M.T.K.	Campos	et	al.	s.no (SPSF); Ouro Preto, 
III.1971, D. Pedroso s.no. (RB); Ouro Preto, I.1995, F.G. Lorea & 
M. Gorgulho no 5.574 (SPSF); Patrocínio, V.1963, M.  Magalhães 
no 17.347 (NYBG); Rio Vermelho, VII.1985, R.M. Silva et al. no 7.816 
(RB); Santana do Riacho, X.1999, J.A. Lombardi no 3.211 (MBM); 
Turmalina, V.1979, V.F. Ferreira no 783 (RB); Uberlândia, X.1992, 
J.N. Nakajima et al. s.no (SPSF). 

A distribuição de Ocotea curucutuensis conhecida até o momento 
abrange áreas nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro, na Serra do 
Mar, na Serra da Mantiqueira e na Serra dos Órgãos. A sua ocorrência 
em Minas Gerais é bastante provável (Figura 4).

Ocotea spixiana tem como distribuição principal o Distrito 
 Federal, Goiás e Minas Gerais, ocorrendo também nos Estados da 
Bahia, do Espírito Santo e do Mato Grosso do Sul (Figura 4).

As fitofisionomias registradas para O. spixiana são principalmen-
te o Cerrado típico, o Cerradão, os Campos Rupestres e a Floresta 
Estacional Semidecidual, enquanto que O. curucutuensis ocorre, 
principalmente, na Floresta Ombrófila Densa Alto-Montana.

Discussão

As áreas de ocorrência de O. curucutuensis encontram-se quase 
em sua totalidade inseridas em Unidades de Conservação - UC. No 
 Estado de São Paulo, há registros em três localidades do Parque 
Estadual da Serra do Mar; nos Núcleos Curucutu, Itutinga-Pilões e 

Figura 4. Mapa da distribuição revisada de Ocotea curucutuensis e Ocotea 
spixiana.

Figure 4. Map of Ocotea curucutuensis and Ocotea spixiana revised dis-
tribution.
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Conclusões

A distribuição de Ocotea curucutuensis foi revisada, expandindo-
se dos planaltos do reverso da Serra do Mar, próximos à cidade de 
São Paulo, para outras partes altas da Serra do Mar, entre São Paulo e 
Paraty; da Serra dos Órgãos, e da Serra da Mantiqueira, entre Campos 
do Jordão e Itatiaia, nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro. A 
sua ocorrência em Minas Gerais é bastante provável.

Ocotea spixiana apresenta uma distribuição centrada no Distrito 
Federal, Goiás e Minas Gerais, com nítida preferência por ambientes 
mais secos, enquanto O. curucutuensis ocorre na Floresta Ombrófila 
Densa Alto-Montana, em ambientes mais úmidos.

A grande semelhança na estrutura e nas dimensões das flores 
dessas duas espécies pode revelar uma origem comum e uma espe-
ciação nos ambientes respectivos.
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Os registros indicam que O. curucutuensis ocorre, principalmente, 
no interior da Floresta Ombrófila Densa Alto-Montana; a partir dos 
800 m, na Serra do Mar, e a partir dos 1.600 m, na Serra da Manti-
queira. Um único registro indica a ocorrência a uma altitude de 60 m 
em Paraty, no Rio de Janeiro.

A maior parte dos registros mostra que se trata de uma espécie de 
porte baixo, com altura em torno dos 10 m. Observações de campo re-
velam que a espécie ocupa o dossel da floresta, podendo ultrapassá-lo, 
como emergente. Um dos registros menciona a presença de um grande 
indivíduo dessa espécie, com diâmetro aproximado de 3 m, em área 
de transição entre a Floresta Montana e a Alto-Montana, na vertente 
sul da Serra da Mantiqueira, na reserva da VCP (Figuras 5 e 6).

Figura 5. Aspecto da Floresta Ombrófila Densa Alto-Montana, na região do 
Pico do Itapeva, entre Campos de Jordão e Pindamonhangaba, São Paulo. As 
copas ferrugíneas identificam Ocotea curucutuensis e sua alta freqüência na 
área. (Foto: J.B.Baitello).

Figure 5. View of the High Montane Rain Forest near the Pico do Itapeva 
between Campos do Jordão and Pindamonhangaba, São Paulo. The ferrugin-
eous-coloured tree-canopies are all Ocotea curucutuensis and show the high 
frequency of this species in the area. (Photograph: J.B. Baitello).

Figura 6. Aspecto da Floresta Ombrófila Densa Alto-Montana, na região do 
Pico do Itapeva, em Campos de Jordão, com destaque para as copas ferrugíneas 
de Ocotea curucutuensis. (Foto: J.B.Baitello).

Figure 6. View of the High Montane Rain Forest near the Pico do Itapeva in 
Campos do Jordão, with emphasis on the ferrugineous-coloured canopies of 
Ocotea curucutuensis. (Photograph: J.B. Baitello).
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FELIPPE-BAUER, M.L. & SPINELLI, G.R. 2009. New records, synonymy and description of the male of 
Culicoides horticola Lutz, 1913 (Diptera: Ceratopogonidae). Biota Neotrop. 9(1): http://www.biotaneotropica.
org.br/v9n1/en/abstract?article+bn00309012009.

Abstract: The male of Culicoides horticola Lutz, 1913 is described and illustrated from specimens collected in 
the Department of Madre de Dios, Peru, and in the State of Rio de Janeiro, Brazil. Culicoides bachmanni Spinelli, 
2005 is considered as a junior synonym of C. horticola. Previous citations and descriptions of C. horticola are 
discussed, and the species is firstly recorded from Peru and biting humans.
Keywords: Culicoides horticola, male, Culicoides bachmanni, synonymy, new records.

FELIPPE-BAUER, M.L. & SPINELLI, G.R. 2009. Novos registros, sinonímia e descrição do macho de 
Culicoides horticola Lutz, 1913 (Diptera: Ceratopogonidae). Biota Neotrop. 9(1): http://www.biotaneotropica.
org.br/v9n1/pt/abstract?article+bn00309012009.

Resumo: O macho de Culicoides horticola Lutz, 1913 é descrito e ilustrado com base em espécimes coletados 
no departamento de Madre de Dios, Peru, e no estado do Rio de Janeiro, Brasil. Culicoides bachmanni Spinelli, 
2005 é considerada como sinônimo júnior de C. horticola. Citações e descrições anteriores de C. horticola são 
discutidas e a espécie é reportada pela primeira vez para o Peru e picando humanos.
Palavras-chave: Culicoides horticola, macho, Culicoides bachmanni, sinonímia, novos registros.
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poststigmatic pale spots in cell r
3
 fused, longitudinally aligned; 

distal pale spot in cell r
3 
rounded not abutting wing margin; CR 

0.53-0.58; macrotrichia sparse on distal fourth of wing; halter 
pale; two ovoid, subequal spermathecae.

Introduction

Lutz (1913) described Culicoides horticola from female speci-
mens from Tatuí (“Tatuhy”), São Paulo, Brazil, including an excel-
lent illustration of the female wing. Costa Lima (1937) illustrated 
the palpus of this species based on a specimen belonging to Lutz’s 
type-series. Forattini (1957) examined one female and one male 
from Batea, São Paulo state, and described the male of C. horticola 
from this material; he also considered C. imitator Ortiz, 1953 as a 
junior synonym of C. horticola, but this assumption was not accepted 
by Wirth & Blanton (1959), Wirth et al. (1988), Borkent & Wirth 
(1997), and Borkent & Spinelli (2000, 2007). Subsequent authors 
included C. horticola in several identification keys (Spinelli & Wirth 
1986, Ronderos & Spinelli 1998, 2002, Spinelli et al. 2005). In the 
last mentioned paper, the authors compared C. horticola with a new 
described species, C. bachmanni Spinelli 2005.

The study of the specimens described by Forattini (1957) as 
C. horticola showed that they were misidentified, and therefore the 
male of this species remains undescribed. Besides, the examination of 
the type-series of C. horticola, as well as the study of similar specimens 
from Argentina, Paraguay and Peru revealed that C.  bachmanni is a 
junior synonym of C. horticola. The purpose of this paper is to describe 
and illustrate the male of C. horticola, to discuss the above referred 
synonymy, and to provide new records of this species from Peru. 

Material and Methods

The male described herein are slide-mounted in phenol-balsam 
in the manner described by Wirth & Marston (1968). Voucher 
specimens are deposited in the Ceratopogonidae collection of the 
Diptera Laboratory of the Instituto Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 
Brazil (IOC). In addition to IOC, the collections of the Faculdade 
de Saúde Pública, Universidade de São Paulo, Brazil (USP) and the 
Museo de La Plata, Argentina (MLP) were revised during this study. 
A detailed description of the female of C. horticola may be found in 
the description of C. bachmanni in Spinelli et al. (2005). Terms for 
structures follow MacAlpine et al. (1981). 

Results 

1. Culicoides horticola Lutz, 1913 (Figures 1-4)

Culicoides horticola Lutz, 1913:61 (female; Brazil; fig. wing); 
Costa Lima, 1937:32 (fig. palpus erroneous); Forattini, 1957:318 
(misident., syn. imitator; redescript.; figs. eye separation, palpus, 
thorax, wing; figs. flagellomeres 8-9 and male genitalia errone-
ous); Spinelli & Wirth, 1986:61 (in key; wing photo); Ronderos 
& Spinelli, 1990:84 (in part., specimens from Buenos Aires 
province, Argentina); Borkent & Wirth, 1997:70 (in catalog); 
Ronderos & Spinelli, 1998:81 (records for Yacyreta dam Lake 
area); Borkent & Spinelli, 2000:32 (in catalog); Felippe-Bauer 
& Oliveira, 2001:1113 (in type list; misident., in part.); Silva 
et al., 2001:353 (records for Rio de Janeiro, Brazil); Borkent & 
Spinelli, 2007:67 (in catalog).

Culicoides bachmanni Spinelli, 2005:146 (female; figs. an-
tenna, palpus, spermathecae, wing photo; records for Misiones, 
Argentina and Itapuã, Paraguay).

Female diagnosis: A small-sized species (wing length 
 0.64-0.78 mm) of the subgenus Haematomyiidium, distinguished 
by the following combination of characters: eyes pubescent, nar-
rowly separated; antennal sensillar pattern 1, 6-8; AR 0.52-0.64; 
flagellomeres 9-10 clearly shorter than preceding and following 
ones; third palpal segment moderately large with shallow pit; 
PR 1.40-1.95; P/H ratio 0.56-0.60; mandible with 12-13 teeth; 

Figure 1. Culicoides horticola Lutz, 1913, male wing photograph.

Figura 1. Culicoides horticola Lutz, 1913, fotografia da asa do macho.

Figures 2-4. Culicoides horticola Lutz, 1913, male. 2. terminalia (aedeagus 
and parameres removed). 3. parameres. 4. aedeagus. 

Figuras 2-4. Culicoides horticola Lutz, 1913, macho. 2. terminália (edeago 
e parâmeros removidos). 3. parâmeros. 4. edeago. 

0.05 mm

2

3 4
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& Oliveira (2001) mentioned that these last cited slides belong to one 
specimen. Our observation of the specimen mounted in the slides 
2815 and 2816 revealed that it does not present the pale wing pattern 
as described for C. horticola by Lutz (1913). This fact suggests that 
only the slides 3242 and 3243 containing the wings identical to the 
one illustrated in the original description, belong to C. horticola and 
should be considered as Lutz’s type material. 

The Ceratopogonidae Collection of IOC also houses one slide 
(#3244) containing five females from Sophia, São Paulo state, identi-
fied as C. horticola by Angelo da Costa Lima. Most probably Costa 
Lima (1937) illustrated the palpus of C. horticola based on these 
specimens. Our study of this material revealed that they belong to 
two different species, both with the poststigmatic pale spots not fused 
and aligned, and with the flagellomeres 9 and 10 similar in lenght 
to the precedings and posteriors ones. Because of this, we conclude 
that they do not belong to C. horticola, and that Costa Lima (1937) 
illustrated the palpus from another species.

Spinelli et al. (2005) described C. bachmanni based on female 
specimens from Argentina and Paraguay. The authors pointed out that 
the wing pattern of the new species and the one of C. horticola are 
identical, but C. bachmanni may be distinguished by the flagellom-
eres 9 and 10 clearly smaller than the preceding and following ones. 
They considered that the flagellum of C. horticola corresponds to the 
one illustrated by Forattini (1957), which shows the flagellomeres 
9 and 10 with the same length as the preceding and following ones. 
While studying specimens of both sexes from the Departments of 
Amazonas and Madre de Dios in Peru, and specimens from Brazil 
(Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro state) determined by Silva 
et al. (2001) as C. horticola, as well as specimens from the type-
locality, we observed that the females have the same wing pattern 
as C. horticola and small flagellomeres 9 and 10. Therefore, we 
herein conclude that C. bachmanni should be considered as a junior 
synonym of C.  horticola. Furthermore, the specimens considered as 
C. horticola by Spinelli et al. (2005) belong to a new species, which 
will eventually be described after the collection of the male. 

This is the first record of C. horticola from Peru, and also the 
first mention of this species biting humans.
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Abstract: The Atlantic forest of Brazil is nowadays reduced to less than 8% of its total original area and yet many 
species remain to be described. The Atlantic Forest north to the São Francisco river – The Pernambuco Endemism 
Center (CEPE) - has less than 2% of its original forest cover and yet the knowledge on small mammals is scarce. 
Aiming to assess the small mammal community of this region surveys were carried out in 12 forest fragments 
of different sizes in distinct geographic areas of the CEPE. The capture-mark-recapture technique was used with 
live-traps set along linear transects. We recorded 15 species, two of which are in the IUCN Red List, but not in 
the Brazilian List of Threatened Species. The highest richness and abundance indices were recorded in medium-
sized fragments and in the rainy season. More marsupial species were recorded compared to rodents. Our results 
suggest that fragmentation caused the extinction of those most specialized species, currently remaining only 
those most tolerant to fragmentation and urbanization. It is recommended that urgent measures should be taken 
to reconnect and restore these fragments to allow recolonization and reestablishment of the gene flow among 
the populations.
Keywords: Atlantic forest, forest fragments, Pernambuco Endemism Center, small mammals.

ASFORA, P.H. & PONTES, A.R.M. Os pequenos mamíferos da altamente impactada Floresta Atlântica do 
Nordeste do Brasil, Centro de Endemismo Pernambuco. Biota Neotrop. 9(1): http://www.biotaneotropica.
org.br/v9n1/pt/abstract?article+bn00409012009.

Resumo: A Floresta Atlântica do Brasil encontra-se hoje reduzida a menos de 8% da sua área original e contém 
várias espécies ainda desconhecidas. Sua porção ao norte do Rio São Francisco, o Centro de Endemismo 
Pernambuco (CEPE), possui atualmente menos de 2% de sua área original e o conhecimento sobre pequenos 
mamíferos é escasso. Com o objetivo de conhecer melhor a comunidade de pequenos mamíferos desta região foram 
realizados levantamentos em 12 fragmentos de diferentes tamanhos em áreas geográficas distintas do CEPE. A 
técnica de captura-marcação-recaptura foi utilizada, com armadilhas de captura viva dispostas em transectos ao 
longo dos fragmentos. Foram registradas 15 espécies, das quais duas estão inclusas na lista vermelha da IUCN, 
embora não na lista de espécies ameaçadas do IBAMA. Os maiores índices de riqueza e abundância foram 
encontrados nos fragmentos de tamanho médio, e durante a estação chuvosa. Foram registradas mais espécies de 
marsupiais do que de roedores. Os resultados sugerem que a fragmentação causou a extinção daquelas espécies 
mais especializadas, persistindo atualmente apenas aquelas mais tolerantes à fragmentação e urbanização. 
Recomendamos que medidas urgentes sejam tomadas para re-conectar e restaurar estes fragmentos, tornando 
possível sua re-colonização pelas espécies e o aumento do fluxo gênico entre as populações.
Palavras-chave: pequenos mamíferos, fragmentos florestais, floresta Atlântica, Centro de Endemismo de 
Pernambuco.
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Introduction

The Atlantic Forest of Brazil, considered one of the most impor-
tant biodiversity hotspots (Myers et al. 2000), had its original pristine 
forest reduced to a group of small forest fragments isolated in a matrix 
of plantations, cattle ranches, and urban areas, which comprises only 
between 5 and 7% of its original area (Brown & Brown 1992, Viana 
et al. 1997, Tabarelli et al. 2005). However, it harbors an astonish-
ingly high biodiversity, and new mammal species are still described 
(Weksler et al. 1999, de Oliveira & Bonvicino 2002, Leite 2003, 
Mendes Pontes et al., 2006, Costa et al. 2007).

In the North-eastern Atlantic forest of Brazil, north to the São 
Francisco river, considered an important endemism center in South 
America – The Pernambuco Endemism Center (hereafter CEPE) 
(Prance 1982, 1987, Silva & Casteletti 2003), the situation is even 
more critical, with only 2% of its original forest remaining (Brown 
& Brown, 1992). In most cases, fragments are not larger than 10 ha 
(Ranta et al. 1998). In this region, studies on the diversity and abun-
dance of small mammals remain scarce.

In fragmented landscapes, some small mammal species may 
form isolated populations, others may form metapopulations, with 
individuals moving between fragments, and yet others may be adapted 
to highly disturbed environments, or even to urban areas (Adler et al. 
1997, Vaughan & Hawkins 1999, Quental et al. 2001, Pires et al. 
2002). Umetsu & Pardini (2007) showed also that the destruction of 
the pristine forest may benefit those generalist or invasive species. 
This matrix tolerance may determine which species currently occur 
in the fragments, and is one of the main attributes associated with 
the vulnerability to fragmentation (Stevens & Husband 1998, Pires 
et al. 2002, Castro & Fernandez, 2004).

No studies were available on the small mammal community of 
the coastal forests of the Pernambuco Endemism Center. The only 
previous study available had been carried out at the altitudinal forests 
(Souza et al. 2004), which comprise a different biogeography unit 
of the CEPE. Thus, we carried out a series of single rapid surveys 
to determine the local small mammal community, its diversity and 
abundance.

Material and Methods

1. Study area

The Pernambuco Endemism Center is the biogeographical area 
of the Atlantic Forest located to the north of the São Francisco river, 
which encompasses the States of Alagoas, Pernambuco, Paraíba and 
Rio Grande do Norte (Figure 1). The CEPE has a long history of 
fragmentation, which starts in 1500 with the Brazil wood cycle, and 
was subsequently intensified with the sugar cane exploitation cycle. 
Although no precise records are available on the age of the sampled 
fragments, human activities in the Frei Caneca Private Reserve started 
as early as in 1884, and in the Serra Grande Mill, in 1927.

The study was carried out in 12 fragments of the Atlantic forest 
of the CEPE, classified into three size classes, which were 1) small 
(≤100 ha), 2) medium-sized (101-1,000 ha), and 3) large (>1,000 ha). 
Four of these fragments were located in the Gurjaú Ecological Re-
serve (1077.10 ha, 8° 15’ 00” S and 35° 05’ 00” W): Café Forest 
(118 ha), São Brás Forest (50 ha), Cuxiu Forest (38 ha), and Xangô 
Forest (6 ha); other four fragments were located in the Frei Caneca 
Private Reserve of the Natural Patrimony (630.42 ha, 08° 42’ 37” S 
and 35° 50’ 01” W): Serra do Quengo Forest (500 ha), Fervedouro 
Forest (300 ha), Ageró Forest (50 ha), and Espelho Forest (50 ha); 
the last four fragments studied were located in Serra Grande Mill 
(35° 52’ 12” W and 9° 00’ 00” S), a privately owned property that 

holds the largest areas of the Northeastern Atlantic Forest at CEPE, 
with 8,000 ha. The fragments in Serra Grande Mill were Coimbra 
Forest (3,400 ha, the only remnant of more than 1,000 ha), Cachoeira 
Forest (200 ha), Aquidabã Forest (50 ha), and Bom Jesus Forest 
(10 ha).

Forest types varied from evergreen to semi-decidual tropical 
rainforest, all subject to some level of human-induced disturbance. 
The CEPE temperature averages 24 °C, and annual rainfall, 1,300 to 
2,400 mm, with a wet season from March to September (Veloso 
et al. 1991).

The study was carried out between January and September 2003. 
Each fragment was sampled once during five consecutive nights dur-
ing this period. Two fragments were sampled during the dry season 
and the others, during the wet season (Table 1).

2. Surveys

The small mammal community was studied through the capture 
method adapted from Cerqueira et al. (1993) and Pires & Fernandez 
(1999). In each fragment, 80 wire live-traps (40 x 17 x 17 cm) baited 
with pineapple and peanut butter were distributed along single linear 
transects, which encompassed 40 trapping stations, 20 m from each 
other. Two live traps, one on the forest floor and another one fixed on 
tree branches, at an approximate height of 2 m, were set in each sta-
tion. Due to prohibitive logistics, no traps were set in the canopy. 

Traps were inspected daily at dawn. The animals trapped were 
preliminarily identified in situ based on literature and had the follow-
ing information taken: total length, tail length, ear length, rear foot 
length, weight, sex, and reproductive conditions (pregnant, lactating, 
testis position). They were also individually marked in the ear follow-
ing a code of cuts, after which they were released. Voucher specimens 
of each morphotype were also deposited in the mammal collection 
of the Federal University of Pernambuco, and used for appropriate 
identification of individuals. Dr. A. Langguth and MSc F. Oliveira, 
from UFPB, examined specimens and confirmed identifications. 
Dr. A. Percequillo, from ESALQ-USP, confirmed identification of 
specimens of Rhipidomys mastacalis. 

3. Data analysis

For each fragment, species richness (S) was considered the total 
number of recorded species, and abundance, the total number of 
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Figure 1. Location of the Pernambuco Endemism Center and of the three 
main study sites where the 12 fragments are located.

Figura 1. Localização do Centro de Endemismo Pernambuco e das três áreas 
de estudo onde os 12 fragmentos estão localizados.
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captured individuals of a given species (n). Species diversity (H’) was 
calculated with the Shannon Index (base 2), and correlations between 
richness/diversity and area of the fragment were determined with the 
Spearman’s correlation coefficient.

Results

1. Checklist and conservation status of the  
small mammals of the CEPE

As a result of 4,082 trap-nights, 92 individuals were trapped (trap-
ping success of 2.25%) in the 12 forest fragments. A total of 15 spe-
cies were recorded, being eight marsupials: Caluromys  philander 
Linnaues, 1758, Didelphis albiventris Lund, 1840,  Didelphis 
aurita Wied-Neuwied, 1826, Marmosa murina Linnaeus, 1758, 
Metachirus nudicaudatus É. Geoffroy, 1803, Micoureus demerarae 
Thomas, 1905, Monodelphis Americana Muller, 1776, Monodelphis 
 domestica Wagner, 1842, and seven rodents: Akodon cursor Winge, 
1887, Necromys lasiurus Lund, 1840, Nectomys squamipes Brants, 
1827, Oecomys bahiensis Hershkovitz, 1960, Hylaeamys oniscus 
Thomas, 1904, Cerradomys subflavus Wagner, 1842, and Rhipidomys 
 mastacalis Lund, 1840.

Two of the 15 recorded species are in the IUCN Red List of 
Threatened Species (2007), Caluromys philander and Monodelphis 
americana, both considered “Lower Risk/ Near Threatened (LR/nt), 
due mainly to habitat destruction. None of the species, however, are in 
the List of the Brazilian Animals Threatened of Extinction, published 
by IBAMA (2003). 

2. Species composition and abundances

Total species richness (S) recorded for CEPE was 15, ranging 
from zero in Cachoeira and Bom Jesus forest, to nine in Fervedouro. 
Species diversity (H’) varied from zero in the fragments of Serra 
Grande Mill to 2.77 in Fervedouro (Table 1). 

The highest richness and abundance were recorded during the 
wet season, with two of the surveys conducted at the dry season re-
cording no captures. Species richness was highest in medium-sized 

fragments (mean richness = 4.75), followed by small fragments (mean 
richness = 3.29). More specifically, the highest richness was recorded 
in those fragments that measured between 300 and 500 ha. Fragment 
size and species richness, however, did not present any statistically 
significant correlation (rs = 0.11, p = 0.73).

The most abundant species recorded for the CEPE were  Micoureus 
demerarae (n = 17, 19%), Metachirus nudicaudatus (n = 15, 16%) 
and Rhipidomys mastacalis (n = 9, 11%) whereas the least abundant 
were Akodon cursor (n = 1, 1%), Necromys lasiurus (n = 1, 1%), 
Nectomys squamipes (n = 2, 2%), Caluromys philander (n = 1, 1%) 
and Monodelphis americana (n = 2, 2%) (Figure 2).

Table 1. Richness (S), diversity (H’), species list and abundance of small mammals for each surveyed fragment at the Pernambuco Endemism Center, and for 
all fragments combined. 

Tabela 1. Riqueza (S), Diversidade (H’), lista de espécies e abundância de pequenos mamíferos de cada fragmento estudado at The Pernambuco Endemism 
Centre, and for all fragments comnbined.
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Figure 2. Abundance of small mammal species found at the Pernambuco 
Endemism Center. The numbers above the bars are the number of fragments 
where each species occurred.

Figure 2. Abundância das espécies de pequenos mamíferos encontradas 
no Centro de Endemismo Pernambuco. Os números acima das barras são o 
número de fragmentos nos quais as espécies ocorreram.
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None of the species were present in all the 12 fragments. 
 Metachirus nudicaudatus was recorded in seven fragments, and 
 Marmosa murina and Didelphis albiventris were found in six frag-
ments. Most of the species were present in less than half of the stud-
ied fragments, and Caluromys philander, Monodelphis  americana, 
Akodon cursor and Necromys lasiurus were found in only one frag-
ment (Table 1).

Discussion

The number of small mammal species recorded for all of the 
CEPE is relatively lower than what was recorded in many single 
localities, specially from the Southeastern Atlantic Forest of Brazil 
(Fonseca & Robinson 1990, Leite et al. 1996, Stevens & Husband 
1998, Pires et al. 2002, Castro & Fernandez 2004, Pardini et al. 2005; 
see Pardini and Umetsu, 2006, for a comprehensive review). Moreo-
ver, small mammal diversity was distributed among many fragments 
across the CEPE, which is in agreement with Pardini et al. (2005), 
which concluded that habitat loss and fragmentation lead to less 
abundant, less rich and more spatially variable communities.

We recorded most of the marsupial species referred to the CEPE 
(Souza et al. 2004, Oliveira and Langguth 2004). The only exception 
was Gracilinanus agilis, a species never collected at the CEPE Atlan-
tic coast, but only in the Altitudinal Forest enclaves in the Caatinga. 
On the other hand, despite the fact that we had the first record of 
Rhipidomys mastacalis in the CEPE Atlantic coast of Pernambuco, 
only six of the 11 species of rodents cited by Souza et al. (2004) were 
recorded in this study. Although Tribe (1996) stated that Rhipidomys 
mastacalis is distributed from the Atlantic Forest of Pernambuco to 
Rio de Janeiro, he only analyzed material from altitudinal forests 
at CEPE and Oliveira and Langguth (2004) stated that the genus 
 Rhipidomys did not occur in the Pernambuco Atlantic forest.

According to the literature (Fonseca & Robinson 1990, Leite et al. 
1996, Stevens & Husband 1998, Pires et al. 2002, Castro & Fernandez 
2004, Pardini et al. 2005), the number of individuals trapped seems 
also to be relatively low in CEPE. Although comparisons are restricted 
by differences in sampling protocol and sampling effort, which was 
relatively low in each of the fragments and did not include pitfall traps 
in the present study, the absence of rodents at Gurjaú Ecological Re-
serve, the site with the smallest and most disturbed forest fragments, 
indicates that populations are small in the fragments of CEPE. 

Contrary to the expected according to literature (Pardini et al. 
2005), we did not find any statistically significant relationship between 
richness and diversity and fragment size in the CEPE, which suggest 
that specialized and vulnerable species have gone extinct even from 
the largest fragments. The highest values of richness and diversity 
in this study were recorded in medium-sized fragments, which may 
harbor a higher diversity of microhabitats, including a mosaic of 
forest edge and interior (Asfora, personal observation), allowing the 
co-existence of species from both forest interior and open areas. In 
fact, forests in earlier stages of regeneration or subjected to high levels 
of disturbance may benefit those species not dependent on specific 
resources (Pardini et al. 2005). 

The higher abundance of marsupials compared to rodents in 
CEPE, may be related to the fact that marsupials are less vulnerable 
to fragmentation (Pardini et al. 2005, Castro and Fernandez 2004) 
and more favored by secondary forests due to their broader diets 
(Fonseca 1989). According to Pardini et al. (2005) and Castro and 
Fernandez (2004), terrestrial rodents are the small mammal species 
most affected by the fragmentation of the Atlantic forest. 

In fact, most rodent species recorded in the CEPE are either 
habitat generalists, occurring in open or disturbed forests, xerophytic 
vegetation, present broad feeding habits, or are arboreal (Oliveira 

and Bonvicino, 2006). Akodon cursor, Cerradomys subflavus and 
Necromys lasiurus are terrestrial species that visit open areas, being 
common in xerophytic vegetation types, such as Cerrado, Caatinga, 
and also disturbed areas (Pardini 2004, Figueiredo and Fernandez 
2004, Gentille et al. 1997, Weksler et al. 2006, Oliveira et al. 2003). 
Rhipidomys mastacalis is an arboreal rodent that occurs in high abun-
dance in the altitudinal forests in Caatinga (Oliveira et al. 2003) and 
in secondary forest and cacao plantations in Bahia (Pardini 2004). 
Hylaeamys oniscus is a terrestrial species that is common in gallery 
forest and Cerrado, and also in isolated patches of humid forests 
(Weksler et al. 2006). Pardini (2004) showed that in south Bahia 
rodent species of the genus Akodon and marsupials of the genus 
Marmosa and Micoureus are found in forest edges, secondary forests, 
and also in cacao plantations.

Thus, our results are in agreement with the idea that the long-term 
survival of small mammal populations in small fragments (<15 ha) 
depends on the recolonization events, which can only take place if 
the species originally present in the fragments are able to cross or 
occupy	 the	surrounding	matrix	 (Krohne	1997,	Pires	&	Fernandez	
1999, Boyett et al. 2000, Pires et al. 2002, Castro & Fernandez, 
2004). The occurrence of Oecomys bahiensis, however, which is an 
arboreal frugivore rodent, and a matrix-avoiding species that has a 
tendency to disappear from altered areas (Figueiredo and Fernandez 
2004), suggests that some habitat specialist species still persist in the 
CEPE and should receive enough attention before they go regionally 
extinct.

Considering that 1) the 2% that was left of the forests of the 
CEPE are mainly distributed in fragments of about 10 ha (Brown 
& Brown 1992, Ranta et al. 1998) and that 2) these fragments are 
totally isolated by large distances of agricultural fields, villages, 
cities and bare land, we hypothesize that re-colonizations are rare, 
with local and even regional extinctions taking place. Finally, our 
results suggest that the long history of deforestation of the CEPE 
has ultimately caused the local extinction of those more specialized 
species, resulting in a new, less diverse community composed only 
by those most resilient species.
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Abstract: The objective of this study was to carry out a survey of mite species belonging to the order Mesostigmata 
on Coffea spp. in different localities of the State of São Paulo. Samples of coffee (Coffea spp.) leaves and branches 
were collected in 27 municipalities of the State of São Paulo, in different periods of the year. All collected mites 
were mounted in Hoyer’s medium on microscope slides. The identification of mites was at species level when 
possible. Thirty-nine mite species were identified, belonging to the families Ameroseiidae, Ascidae, Laelapidae, 
Macrochelidae, Parasitidae, Phytoseiidae and to a group for which the family is still not defined, Africoseius sp.
Keywords: Acari, coffee, taxonomy.

MINEIRO, J.L.C., RAGA, A., SATO, M.E. & LOFEGO, A.C. 2009. Ácaros associados ao cafeeiro (Coffea 
spp.) no estado de São Paulo, Brasil. Parte I. Mesostigmata. Biota Neotrop. 9(1): http://www.biotaneotropica.
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Resumo: Este trabalho teve como objetivo fazer um levantamento das espécies de ácaros pertencentes à ordem 
Mesostigmata em Coffea spp. em diferentes localidades do estado de São Paulo. Folhas e ramos de cafeeiros 
(Coffea spp.) foram coletados em 27 municípios do estado de São Paulo e em diferentes épocas do ano. Todos os 
ácaros encontrados foram montados em lâminas de microscopia, em meio de Hoyer. A identificação dos ácaros 
foi feita até o nível específico quando possível. Foram identificadas 39 espécies de ácaros pertencentes às famílias 
Ameroseiidae, Ascidae, Laelapidae, Macrochelidae, Parasitidae, Phytoseiidae e a um grupo que ainda está sem 
uma família definida, Africoseius sp.
Palavras-chave: Acari, café, taxonomia.
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Resultados

Foram identificadas várias espécies de Mesostigmata pertencen-
tes às famílias Ameroseiidae, Ascidae, Laelapidae, Macrochelidae, 
Parasitidae, Phytoseiidae e um grupo que ainda está sem uma família 
definida, Africoseius sp.

São apresentadas, a seguir, as famílias, gêneros e espécies de 
ácaros encontrados nas várias espécies e cultivares de Coffea spp. 
coletadas em diferentes localidades no Estado de São Paulo.

AMEROSEIIDAE Hughes, 1961

1. Ameroseius sp.

Espécime examinado: Franca, Fazenda da Mata, C. arabica 
cv. Catuaí Vermelho, 20.ii.2003, 1f.

2. Kleemannia sp.

Espécimes examinados: Jeriquara, Fazenda São Francisco, 
C. arabica cv. Catuaí Amarelo, 19.ii.2003, 5m, 22f; 15.v.2003, 
2f; 20.vi.2003, 1f.

Introdução

Em contraste com a diversidade de famílias de ácaros predado-
res da ordem Prostigmata, os ácaros predadores mais comumente 
encontrados sobre plantas pertencem aos Phytoseiidae (ordem 
 Mesostigmata), família constituída de várias espécies que podem 
ser usadas como eficientes agentes de controle biológico de grupos 
importantes de ácaros fitófagos de Tetranychidae,  Tenuipalpidae, 
 Tarsonemidae e Eriophyoidea (Gerson et al. 2003). Ácaros 
 Mesostigmata da família Ascidae também apresentam grande diver-
sidade de espécies, sendo suplantados apenas pelos Phytoseiidae. A 
ocorrência da família sobre plantas é observada principalmente em 
regiões úmidas do globo terrestre, sendo Lasioseius spp. e Asca spp. 
os grupos mais freqüentemente encontrados sobre folhas (Moraes & 
Flechtmann 2008). Espécies destes dois gêneros são comumente 
encontradas associadas a Eriophyioidea e Tenuipalpidae, podendo 
atuar no controle natural destes ácaros (Walter et al. 1993), mas 
estudos visando a utilização de Ascidae no controle de pragas têm 
sido relativamente poucos (Moraes & Flechtmann 2008). 

A diversidade de ácaros que ocorrem em cafeeiros no Brasil 
ainda é pouco conhecida, porém em trabalhos mais recentes tem 
evidenciado que é alta, não somente para predadores quanto para 
pragas e de outros hábitos alimentares pouco conhecidos (Spongoski 
et al. 2005, Mineiro et al. 2001 e 2006). Algumas espécies de ácaros 
predadores das famílias Phytoseiidae, Ascidae, Bdellidae, Cunaxidae, 
Cheyletidae, Raphignathidae e Stigmaeidae são conhecidas em Coffea 
spp. (Flechtmann 1967b e 1968, Pallini Filho et al. 1992, Mineiro 
et al. 2001 e 2006, Spongoski et al. 2005). 

Este trabalho teve como objetivo realizar um levantamento das 
espécies de ácaros pertencentes à ordem Mesostigmata em Coffea 
spp., em diferentes localidades do Estado de São Paulo.

Material e Métodos

O levantamento foi realizado em 27 municípios do Estado de 
São Paulo, entre 2001 e 2007 (Tabela 1). Neste trabalho também 
foram incluídas as espécies já relatadas para os municípios de 
 Garça e Jeriquara (Mineiro et al. 2006). O material (folhas e ramos) 
foi coletado em plantios comerciais e não comercias. As folhas de 
cafeeiro (Coffea spp.) foram coletadas, acondicionadas em sacos 
plásticos e transportadas em caixas de poliestireno para o Laboratório 
de Entomologia Econômica do Instituto Biológico em Campinas, SP 
(LEE-IB). Para a remoção dos ácaros, as folhas foram mergulhadas 
em recipientes plásticos contendo uma solução de álcool (70%), 
onde permaneceram imersas por 10 minutos (Spongoski et al. 2005, 
Mineiro et al. 2006). Decorrido este prazo, as folhas foram agitadas 
na solução para que os ácaros se desprendessem e se mantivessem 
no líquido do recipiente. Em seguida, essa solução foi passada em 
peneira (malha de 0,038 mm) e o material retido foi transferido para 
frascos de vidro com álcool 70% para posterior triagem. Todos os 
ácaros encontrados foram montados em lâminas de microscopia 
com meio de Hoyer. A identificação dos ácaros foi feita até o nível 
específico quando possível. 

Para os fitoseídeos, utilizou-se o sistema de classificação genérico 
proposto por Chant & Yoshida-Shaul (1983), Chant & McMurtry (1994) 
e Moraes et al. (2004) e para os representantes da família  Ascidae foi 
utilizado Lindquist & Evans (1965) e Halliday et al. (1998).

Os números romanos após cada data de coleta indicam o número 
de exemplares examinados e as letras f, m, pn, dn significam: fêmea, 
macho, protoninfa e deutoninfa, respectivamente. Uma amostra re-
presentativa dos espécimes encontrados está depositada na coleção 
de referência de ácaros Geraldo Calcagnolo do LEE-IB.

Tabela 1. Coordenadas geográficas e altitudes dos municípios no estado de 
São Paulo onde foram realizadas as coletas.

Table 1. Geographic coordinates and altitudes of the municipalities in the 
State of São Paulo where the mites were collected. 

Município Coordenadas Altitude 
(m)

Assis 22° 39’ 39’’ S e 50° 25’ 13’’ W 560

Atibaia 23° 06’ 59’’ S e 46° 33’ 06’’ W 800

Campinas 22° 53’ 20’’ S e 47° 04’ 40’’ W 680

Cândido Mota 22° 44’ 52’’ S e 50° 23’ 08’’ W 460

Cristais Paulista 20° 24’ 22’’ S e 47° 25’ 13’’ W 980

Dois Córregos 22° 21’ 53’’ S e 48° 22’ 50’’ W 677

Franca 20° 32’ 18’’ S e 47° 24’ 06’’ W 1000

Gabriel Monteiro 21° 31’ 51’’ S e 50° 33’ 24’’ W 420

Garça 22° 12’ 55” S e 49° 39’ 04” W 682

Indaiatuba 23° 05’ 12” S e 47° 13’ 06” W 640

Itirapuã 20° 38’ 30” S e 47° 13’ 09” W 860

Itupeva 23° 09’ 12” S e 47° 03’ 28” W 675

Jaboticabal 21° 15’ 20” S e 48° 19’ 16” W 583

Jaguariúna 22° 42’ 18” S e 46° 59’ 22” W 580

Jeriquara 20° 18’ 42” S e 47° 35’ 20” W 860

Lutécia 22° 20’ 24” S e 50° 23’ 32” W 580

Maracaí 22° 36’ 39” S e 50° 40’ 01” W 380

Mococa 21° 28’ 16’’ S e 47° 00’ 23” W 620

Monte Alegre do Sul 22° 40’ 50” S e 46° 40’ 45” W 760

Monte Mor 22° 56’ 47” S e 47° 18’ 58” W 560

Olímpia 20° 44’ 16” S e 48° 55’ 02” W 500

Paranapuã 20° 06’ 15” S e 50° 35’ 12” W 600

Pindamonhangaba 22° 55’ 33” S e 45° 27’ 40” W 540

Piracicaba 22° 42’30” S e 47° 38’ 01” W 554

São Paulo 23° 32’ 52” S e 46° 38’ 07” W 860

Tatuí 23° 21’ 03” S e 47° 50’ 53” W 620

Tietê 23° 06’ 03” S e 47° 42’ 55” W 500
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Apoatã, 07.viii.2001, 1f; C. arabica cv. Mundo Novo, 13.ii.2003, 
1f; Monte Alegre do Sul, Sítio São José, C. arabica cv. Mundo 
Novo, 09.iii.2005, 1f.

7. Leioseius sp.

Espécime examinado: Jeriquara, Fazenda Boa Esperança, 
C. arabica cv. Mundo Novo, 25.v.2002, 1dn.

8. Proctolaelaps bickleyi (Bram, 1956)

Garmania bickleyi Bram, 1956: 292.
Proctolaelaps striata Westerboer, 1963: 356. Sinonímia de 

acordo com Lindquist & Hunter (1965).
Garmania domestica Nesbitt, 1951: 44.
Proctolaelaps bickleyi Chant, 1963: 269, Lindquist & Hunter, 

1965:16, McGraw & Farrier, 1969: 72, Karg,	1985:	192,	Karg,	
1988: 448, Halliday et al., 1998: 31.

Espécimes examinados: Garça, Estação Experimental Alcides 
Carvalho, C. arabica cv. Catuaí Amarelo, 10.x.2001, 1f; Monte 
Alegre do Sul, Sítio São José, C. arabica cv. Mundo Novo, 
05.v.2004, 1f.

Relatos prévios no Brasil: São Paulo (Flechtmann 1976).

9. Proctolaelaps sp.1

Espécimes examinados: Jeriquara, Fazenda Boa Esperança, 
C. arabica cv. Mundo Novo, 11.xi.2002, 1m e 15.iii.2003, 1f.

10. Proctolaelaps sp.2

Espécime examinado: Jeriquara, Fazenda Boa Esperança, 
C. arabica cv. Mundo Novo, 19.vii.2002, 1f.

LAELAPIDAE Berlese, 1892

1. Androlaelaps sp.

Espécimes examinados: Jeriquara, Fazenda São Francisco, 
C. arabica cv. Catuaí Amarelo, 11.i.2003, 1f; Garça, Estação 
Experimental Alcides Carvalho, C. arabica cv. Mundo Novo, 
01.iv.2002, 1f.

2. Pseudoparasitus sp.

Espécime examinado: Jeriquara, Fazenda Boa Esperança, 
C. arabica cv. Mundo Novo, 07.xii.2002, 1f.

MACROCHELIDAE Vitzthum, 1930

1. Macrocheles sp.

Espécimes examinados: Jeriquara, Fazenda Boa Esperança, 
C. arabica cv. Mundo Novo, 12.iv.2002, 1f; Garça, Estação 
Experimental Alcides Carvalho, C. arabica cv. Mundo Novo, 
05.ii.2002, 1f e Icatu Amarelo, 03.x.2002, 1f. 

PARASITIDAE Oudemans, 1901
Espécimes examinados: Jeriquara, Fazenda Boa Esperança, 

C. arabica cv. Mundo Novo, 01.xii.2001, 1dn; 04.ii.2002, 1dn; 
07.xii.2002, 1dn; Fazenda Boa Esperança, C. arabica cv. Catuaí 
Amarelo, 17.i.2003, 1dn.

PHYTOSEIIDAE Berlese, 1913

1. Amblyseiella setosa Muma, 1955

Amblyseiella setosa Muma, 1955: 266, Muma, 1961: 286, 
Muma & Denmark, 1970: 54, Moraes et al., 2004: 9.

Phytoseiullus setosa (Muma) Garman, 1958: 71. 
Typhlodromus (Amblyseius) setosus (Muma) Chant, 1959: 70.
Espécime examinado: Jeriquara, Fazenda Boa Esperança, 

C.  arabica cv. Mundo Novo, 26.x.2002, 1f.
Relatos prévios no Brasil: São Paulo (Mineiro et al. 2005).

ASCIDAE Voigts & Oudemans, 1905

1. Aceodromus convolvuli Muma, 1961

Aceodromus convolvuli Muma, 1961: 282, Lindquist & Chant, 
1964: 502.

Espécimes examinados: Jeriquara, Fazenda Boa Esperança, 
C. arabica cv. Mundo Novo, 16.ii.2002, 1f; 23.xi.2002, 1f; 
21.xii.2002, 1f; 18.i.2003, 2f; 31.i.2003, 1f; 16.ii.2003, 1f.

Relatos prévios no Brasil: Bahia, Ceará e Piauí (Moraes et al. 
1993; Rodrigues et al. 1996).

2. Asca sp.

Espécimes examinados: Jeriquara, Fazenda Boa Esperança, 
C. arabica cv. Mundo Novo, 26.iv.2003, 2f, 2pn; 21.v.2003, 
1f, 1m; Fazenda São Francisco, C. arabica cv. Catuaí Amarelo, 
20.iii.2003, 5f; 17.i.2003, 2f; Franca, Fazenda da Mata, C. arabica 
cv. Catuaí Vermelho, 20.ii.2003, 2f.

3. Blattisocius tarsalis (Berlese, 1918)

Lasioseius tarsalis Berlese, 1918: 134.
Seiulus muricatus	 sensu	 Oudemans	 not	 Koch.	 -	 Burkhardt,	

1920:54.
Sejus muricatus	sensu	Oudemans	not	Koch.	-	Zacher,	1927:	

254.
Typhlodromus tineivorus Oudemans, 1929: 34. Sinonímia de 

acordo com Evans (1958).
Blattisocius triodons	Keegan,	1944:	181.	-	Garman,	1948:	18, 

Nesbitt, 1951:51. Sinonímia de acordo com Baker & Warton 
(1952).

Lasioseius similis Schweizer, 1949: 49. Sinonímia de acordo 
com Evans (1958).

Blattisocius tineivorus - Nesbitt, 1951: 51, Womersley, 1954: 
184.

Melichares (Blattisocius) tarsalis – Evans, 1958: 209, 
 Athias-Henriot, 1959: 162, Hughes, 1961: 235, Champ, 1965: 
236, Champ, 1966: 206.

Blattisocius tarsalis - Schweizer, 1961: 132, Chant, 1963: 298, 
Westerboer & Bernhard, 1963: 745, Lindquist & Evans, 1965: 
48, McGraw & Farrier, 1969: 59, Treat, 1975: 96, Hughes, 1976: 
325, Domrow, 1979: 98, Haines, 1979: 20, Flechtmann, 1986: 
69,	Karg,	1993:	172, Halliday et al. 1998:19.

Espécimes examinados: Jeriquara, Fazenda Boa Esperança, 
C. arabica cv. Mundo Novo, 23.xi.2002, 1f.

Relatos prévios no Brasil: Pernambuco, São Paulo (Reis & 
Paschoal 1968, Flechtmann 1981, Mineiro & Moraes 2001, 
Souza et al. 2005).

4. Blatttisocius sp.

Espécimes examinados: Jeriquara, Fazenda Boa Esperança, 
C. arabica cv. Mundo Novo, 06.ix.2001, 1m; Garça, Estação 
Experimental Alcides Carvalho, C. arabica cv. Mundo Novo, 
10.i.2003, 1m.

5. Gamasellodes sp.

Espécimes examinados: Jeriquara, Fazenda Boa Esperança, 
C. arabica cv. Mundo Novo, 17.xi.2001, 1dn; 16.ii.2002, 1dn; 
11.v.2002, 2dn; 07.i.2003, 14dn e 18.i.2003, 1dn; Garça, Estação 
Experimental Alcides Carvalho, C. arabica cv. Icatu Amarelo, 
04.v.2002, 1dn.

6. Lasioseius sp.

Espécimes examinados: Jeriquara, Fazenda Boa Esperança, 
C. arabica cv. Mundo Novo, 04.i.2001, 1m e 14.x.2002, 1f; 
Garça, Estação Experimental Alcides Carvalho, C. canephora cv. 
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Espécimes examinados: Jeriquara, Fazenda Boa Esperança, 
C. arabica cv. Mundo Novo, 04.iv.2001, 1f e 18.iv.2001, 2f.

Relatos prévios no Brasil: São Paulo (Flechtmann 1967a, 
Mineiro & Moraes 2001).

6. Amblyseius herbicolus (Chant, 1959)

Typhlodromus (Amblyseius) herbicolus Chant, 1959: 84.
Amblyseius herbicolus; Daneshvar & Denmark, 1982: 5, 

McMurtry & Moraes, 1984: 34, Denmark & Muma, 1989: 59, 
Zacarias & Moraes, 2001: 580, Ferla & Moraes, 2002: 1013, 
Moraes et al., 2004: 27, Vasconcelos et al., 2006: 92.

Amblyseius impactus Chaudhri, 1968: 553 (Sinonímia de 
acordo com Daneshvar & Denmark, 1982: 5).

Amblyseius deleoni Muma & Denmark, 1970: 68 in Muma 
et al., 1970: 68 (Sinonímia de acordo com Daneshvar &  Denmark, 
1982: 5).

Espécimes	examinados:	Atibaia,	Sítio	Kurosawa,	C. arabica 
cv. Catuaí Amarelo, 13.vi.2000, 7f; 27.vi.2000, 2f; 11.vii.2000, 
1f e 25.vii.2000, 9f; Garça, Estação Experimental Alcides 
Carvalho, C. canephora cv. Apoatã, 09.x.2001, 1f; Jeriquara, 
Fazenda Boa Esperança, C. arabica cv. Mundo, 02.iii.2002, 2f; 
Fazenda São Francisco, C. arabica cv. Mundo Novo, 23.ii.2002, 
1f e 08.iii.2002, 2f; C. arabica cv. Catuaí Amarelo, 20.iii.2003, 
1f e 17.iv.2003, 3f; Franca, Fazenda da Mata, C. arabica cv. 
 Catuaí Vermelho, 20.ii.2003, 6f; São Paulo, Instituto Biológico, 
C. arabica, 05.xi.2003, 2f; Monte Alegre do Sul, Sítio São José, 
C. arabica cv. Mundo Novo, 23.xii.2004, 1f; Monte Alegre do Sul, 
Pólo Regional do Leste Paulista, C. arabica, 20.vi.2006, 10f.

Relatos prévios no Brasil: Minas Gerais, Pernambuco, São 
Paulo, Rio Grande do Sul (Pallini Filho et al. 1992, Reis et al. 
2000, Mineiro & Moraes 2001, Ferla & Moraes 2002, Zacarias 
& Moraes 2002, Mineiro & Raga 2003, Mineiro et al. 2004, 
Spongoski et al. 2005, Vasconcelos et al. 2006).

7. Euseius alatus De Leon, 1966

Euseius alatus De Leon, 1966: 87, Denmark & Muma, 1973: 
262, Moraes & McMurtry, 1983: 137, Feres & Moraes, 1998: 
127, Zacarias & Moraes, 2001: 581, Ferla & Moraes, 2002: 1015, 
Moraes et al., 2004: 60, Furtado et al., 2005: 134, Vasconcelos 
et al., 2006: 93.

Euseius paraguayensis Denmark & Muma, 1970: 224 
( Sinonímia, de acordo com Moraes & McMurtry, 1983: 137).

Espécimes examinados: Campinas, Instituto Agronômico de 
Campinas, C. Canephora cv. Guarini, 02.ix.2003, 4f, Coffea 
liberica var. Piatã, 02.ix.2003, 2f; Monte Alegre do Sul, Sítio São 
José, C. arabica cv. Mundo Novo, 12.xi.2004, 4f; 23.xii.2004, 2f; 
Monte Alegre do Sul, Polo Regional do Leste Paulista, C. arabica 
do interior de mata, 20.vi.2006, 5f; Socorro, Sítio São Miguel, 
C. arabica, 25.v.2006, 1f; Monte Alegre do Sul, Sítio São José, 
C. arabica cv. Mundo Novo, 05.v.ii.2005, 1f.

Relatos prévios no Brasil: Bahia, Ceará, Maranhão, Minas 
Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Sul, São Paulo (Moraes et al. 
1993, Moraes & McMurtry 1983, Pallini Filho et al. 1992, Sato 
et al. 1994, Rodrigues et al. 1996, Reis et al. 2000, Zacarias & 
Moraes 2002, Ferla & Moraes 2002, Barbosa et al. 2003, Furtado 
et al. 2005, Vasconcelos et al. 2006).

8. Euseius citrifolius Denmark & Muma, 1970

Euseius citrifolius Denmark & Muma, 1970: 222, Moraes & 
McMurtry, 1983: 138, Moraes et al., 1991: 131, Feres & Moraes, 
1998: 127, Zacarias & Moraes, 2001: 581, Ferla & Moraes, 2002: 
1016, Moraes et al., 2004: Lofego et al., 2004: 4, Bellini et al., 

2. Amblyseius aerialis (Muma, 1955)

Amblyseiopsis aerialis Muma, 1955: 264, Garman, 1958: 75
Typhlodromus (Amblyseius) aerialis (Muma) Chant, 1959: 88.
Amblyseius aerialis, Athias-Henriot, 1957: 338, Muma, 1961: 

287, De Leon, 1966: 91, Muma & Denmark, 1970: 66, Denmark & 
Muma, 1973: 249, Moraes et al., 1986:15, Moraes & Mesa, 1988: 
71,	Denmark	&	Muma,	1989,	15,	Kreiter	&	Moraes,	1997:	377,	
Feres & Moraes, 1998: 126, Moraes et al., 1999: 238, Gondim Jr. 
& Moraes, 2001: 67, Moraes et al., 2004: 13, Feres et al., 2005: 
3, Vasconcelos et al., 2006: 92, Buosi et al., 2006: 3.

Espécimes examinados: Jeriquara, Fazenda Boa Esperança, 
C. arabica cv. Mundo Novo, 12.iv.2002, 1f, 11.v.2002, 1f e 
01.xii.2001, 1f; Fazenda São Francisco, C. arabica cv. Mundo Novo, 
15.ii.2002, 2f, 06.iv.2002, 1f, cv. Catuai Amarelo, 18.xii.2002, 1f 
e 17.iv.2003, 2f; Garça, Estação Experimental  Alcides Carvalho, 
C. arabica cv. Catuai Amarelo, 09.viii.2002, 1f.

Relatos prévios no Brasil: Bahia, Pernambuco e São Paulo 
(Denmark & Muma 1973, Moraes et al. 1993, Moraes & Oliveira 
1982, Feres & Moraes 1998, Barbosa et al. 2003, Vasconcelos 
et al. 2006, Buosi et al. 2006).

3. Amblyseius chiapensis De Leon, 1961

Amblyseius chiapensis De Leon, 1961: 85, De Leon, 1962: 
175, McMurtry, 1983: 250, Moraes & Mesa, 1988: 72, Denmark 
& Muma, 1989: 94, McMurtry & Moraes, 1989: 185, Gondim 
Jr. & Moraes, 2001: 67, Ferla & Moraes, 2002: 1013, Moraes 
et al., 2004: 19, Lofego et al., 2004: 3, Feres et al., 2005: 3, Buosi 
et al., 2006: 3.

 Amblyseius triplaris De Leon, 1967: 25 (Sinonímia de acordo 
com Denmark & Muma, 1989: 94).

Espécimes examinados: Itupeva, C. arabica, 26.ii.2004, 2f; 
Maracaí, Sítio Santa Margarida, C. arabica, 31.v.2006, 1f; 
Cristais Paulista, C. arabica, 21.i.2004, 1f.

Relatos prévios no Brasil: Bahia, Ceará, Maranhão, Pernam-
buco, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo (Sato 
et al. 1994, Moraes et al. 1993, Rodrigues et al. 1996, Santana 
& Flechtmann 1998, Ferla & Moraes 1998 e 2002, Lorenzato 
1987 e 1988, Fenilli & Flechtmann 1990, Denmark & Muma 
1973, Gondim Jr. & Moraes 2001, Lofego et al. 2004, Feres et al. 
2005, Buosi et al. 2006).

4. Amblyseius compositus Denmark & Muma, 1973

Amblyseius compositus Denmark & Muma, 1973: 240, 1989: 
95, Moraes et al., 1986: 11, Gondim Jr. & Moraes, 2001: 67, 
Moraes et al., 2004: 21, Feres et al., 2005: 3, Vasconcelos et al., 
2006: 92.

Espécimes	 examinados:	Atibaia,	 Sítio	 Jorge	 Kurosawa,	
C.  arabica cv. Catuaí Amarelo, 13.vi.2000, 1f; Piracicaba, 
ESALQ/USP, C. arabica, 12.viii.2003, 1f; Monte Alegre do 
Sul, Pólo Regional do Leste Paulista, C. arabica sob mata, 
01.xii.2006, 1f.

Relatos prévios no Brasil: Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, 
Piauí (Moraes et al. 1993, Rodrigues et al. 1996, Reis et al. 
2000, Mineiro et al. 2004, Lofego et al. 2004: 3, Vasconcelos 
et al. 2006).

5. Amblyseius curiosus (Chant & Baker, 1965)

Iphiseius curiosus Chant & Baker, 1965: 11.
Amblyseius curiosus Muma & Denmark, 1970: 64, Denmark & 

Muma, 1989: 35, Moraes et al., 2004: 21.
Amblyseius arenus Muma, 1965: 250 (sinonímia de acordo 

com Muma et al., 1970).
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5f; Mococa, Pólo Regional de Mococa, C. arabica var. Tupi, 
18.vi.2004, 9f; Monte Alegre do Sul, Sítio São José, C. arabica 
cv. Mundo Novo, 13.iv.2004, 1f; Pólo Regional do Leste Paulista, 
C. arabica, 01.xii.2006, 1f; Campinas, IAC, C. canephora cv. 
Apoatã, 26.x.2005, 1f; Monte Mor, Faz. Mundo Novo, C. arabica 
cv. Mundo Novo, 01.ix.2005, 1f; Maracaí, Sítio Santa Margarida, 
C. arabica,	31.v.2006,	11f;	Atibaia,	Sítio	Kurosawa,	C. arabica 
cv. Mundo Novo, 23.iv.2007, 1f.

Relatos prévios no Brasil: Ceará, Minas Gerais, Pernambuco, 
Piauí, Rio Grande do Sul, São Paulo (Pallini Filho et al. 1992, 
 Moraes et al. 1993, Sato et al. 1994, Rodrigues et al. 1996, 
 Mineiro & Raga 2003, Mineiro et al. 2004, Lofego et al., 2004, 
Daud & Feres 2005, Bellini et al. 2005, Furtado et al. 2005, 
Spongoski et al. 2005, Hernandes & Feres 2006, Vasconcelos 
et al. 2006, Buosi et al., 2006, Ferla et al. 2007).

10. Iphiseiodes aff metapodalis 

Espécimes examinados: Monte Alegre do Sul, Pólo Regional do 
Leste Paulista, C. arabica do interior de mata, 20.vi.2006, 2f.

11. Iphiseiodes zuluagai Denmark & Muma, 1972

Iphiseiodes zuluagai Denmark & Muma, 1972: 29, Denmark & 
Muma, 1973: 251, Denmark & Muma, 1975: 287, Moraes et al., 
1982: 18, Moraes et al., 1986: 61, Aponte & McMurtry, 1995: 
165,	Kreiter	&	Moraes,	1997:	377,	Feres	&	Moraes,	1998:	127,	
Moraes et al., 1999 (2000): 245, Zacarias & Moraes, 2001: 581, 
Gondim Jr. & Moraes, 2001: 76, Ferla & Moraes, 2002: 1013, 
Moraes et al., 2004: 91, Lofego et al., 2004: 7, Feres et al., 2005: 
3, Bellini et al., 2005: 37, Vasconcelos et al., 2006: 94, Buosi 
et al., 2006: 5.

Amblyseius zuluagai; Moraes & Mesa, 1988: 79, Moraes et al., 
1991: 125.

Espécimes	examinados:	Atibaia,	Sítio	Kurosawa,	C. arabica cv. 
Catuai Amarelo, 13.vi.2000, 7f, 24.vii.2003, 6f; Jeriquara,  Fazenda 
São Francisco, C. arabica cv. Catuai Amarelo, 20.vi.2003, 9f; 
 Piracicaba, ESALQ/USP, C. canephora, 12.viii.2003, 6f;  Jaboticabal, 
UNESP/FCAV, C. arabica, 18.vii.2003, 14f, 1n, C.  arabica, 
12.viii.2003, 1f; Tietê, C. arabica cv. Obatã, 07.viii.2003, 10f; São 
Paulo, Instituto Biológico, 05.xi.2003, C.  arabica, 1f; Monte Mor, 
Faz. Mundo Novo, C. arabica cv.  Mundo Novo, 01.ix.2005, 1f; 
Campinas, CEIB, C. arabica, 27.vii.2005, 4f; Socorro, Sítio São 
Miguel, C. arabica, 25.v.2006, 8f.

Relatos prévios no Brasil: Bahia, Maranhão, Minas Gerais, 
Pernambuco, Rio Grande do Sul e São Paulo (Moraes et al. 1986, 
1993, Pallini Filho et al. 1992, Sato et al. 1994, Feres & Moraes 
1998, Ferla & Moraes 1998, 2002, Reis et al. 2000, Zacarias & 
Moraes 2002, Barbosa et al. 2003, Mineiro & Raga 2003, Mineiro 
et al. 2004, Lofego et al. 2004, Bellini et al. 2005, Demite & Feres 
2005, Vasconcelos et al. 2006, Buosi et al. 2006).

12. Metaseiulus camelliae (Chant & Yoshida-Shaul, 1983)

Typhlodromus camelliae Chant & Yoshida-Shaul, 1983: 1053, 
Feres & Moraes 1998: 130, Zacarias & Moraes, 2001: 583, Ferla 
& Moraes, 2002: 1019.

Metaseiulus camelliae Moraes et al., 2004: 277, Lofego et al., 
2004: 13.

Espécimes examinados: Garça, Estação Experimental Alcides 
Carvalho, C. arabica cv. Icatu Vermelho, 03.vi.2002, 2f; Monte 
Alegre do Sul, Sítio São José, C. arabica cv. Mundo Novo, 
02.ii.2005, 1f; 23.iii.2005, 1f.

Relatos prévios no Brasil: São Paulo, Rio Grande do Sul 
(Lorenzato 1988, Lorenzato et al. 1986, Sato et al. 1994, Feres 
& Moraes 1998, Gondim Jr. & Moraes 2001, Zacarias & Moraes 

2005: 37, Demite & Feres, 2005: 831, Furtado et al., 2005: 134, 
Buosi et al., 2006: 4.

Espécimes examinados: Jeriquara, Fazenda Boa Esperança, 
C. arabica cv. Mundo Novo, 16.v.2001, 3f e 1m; 27.ix.2002, 1f; 
07.i.2003, 1f; Garça, Estação Experimental Alcides Carvalho, 
C. arabica cv. Mundo Novo, 07.v.2001, 1f; 07.viii.2001, 1f; 
21.ix.2001, 4f; 29.i.2003, 1f; cv. Catuaí Amarelo, 06.xi.2001, 
1f; cv. Icatu Vermelho, 09.v.2001, 1f; C. canephora cv. Apoatã, 
29.i.2003, 1f; Franca, Sítio Ripa, C. arabica cv. Catuaí Vermelho, 
20.ii.2003, 2f; Jaguariúna, Sítio São José, C. arabica, 08.xi.2003, 
1f ; Tatuí, Sítio Morro Alto, C. arabica, 08.i.2004, 3f; Itirapuã, 
Sítio Santo Antônio, C. arabica cv. Mundo Novo, 21.i.2004, 
3f; São Paulo, Instituto Biológico, C. arabica, 05.xi.2003, 
5f; Cândido Mota, Distrito Frutal do Campo, C. arabica cv. 
 Catuaí Vermelho, 10.iii.2004, 8f; Lutécia, C. arabica cv. Catuaí 
Vermelho, 10.iii.2004, 4f; Campinas, IAC, Coffea liberica cv. 
Piatã, 02.ix.2003, 6f, C. Canephora cv. Guarini, 02.ix.2003, 3f; 
C. canephora cv. Apoatã, 26.x.2005, 8f; Paranapuã, C. canephora 
cv. Apoatã, 25.iii.2004, 2f; Olímpia, Sítio São Pedro, C.  arabica, 
07.iv.2004, 1f; Cristais Paulista, C. arabica, 21.i.2004, 1f; 
 Jeriquara, Fazenda Goretti, C. arabica cv. Sarchimor, 28.i.2005, 
1f; Monte Alegre do Sul, Sítio São José, C. arabica cv. Mundo 
Novo, 30.xii.2004, 1f; 09.iii.2005, 1f; Monte Mor, Faz. Mundo 
Novo, C. arabica cv. Mundo Novo, 01.ix.2005, 2f; Atibaia, Sítio 
Kurosawa,	C. arabica cv. Mundo Novo, 20.viii.2007, 1f. 

Relatos prévios no Brasil: Bahia, Ceará, Maranhão, Minas 
Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, São Paulo 
(Moraes & McMurty 1983, Moraes et al. 1993, Sato et al. 1994, 
Gravena et al. 1994, Pallini Filho et al. 1992,  Rodrigues et al. 
1996, Santana & Flechtmann 1998, Ferla & Moraes 2002, Feres 
et al. 2003, Gondim Jr. & Moraes 2001, Moraes &  McMurtry 
1982, Zacarias & Moraes 2001, Zacarias & Moraes 2002, Mineiro 
& Raga 2003, Mineiro et al. 2004, Lofego et al. 2004, Daud & 
Feres 2005, Bellini et al. 2005, Spongoski et al. 2005, Demite 
& Feres 2005, Furtado et al. 2005, Hernandes & Feres 2006, 
Buosi et al. 2006).

9. Euseius concordis (Chant, 1959)

Typhlodromus (Amblyseius) concordis Chant, 1959: 69.
Amblyseius(Iphiseius) concordis Muma, 1961:288.
Amblyseius concordis Chant & Baker, 1965: 22.
Euseius concordis Denmark & Muma, 1973: 264, Moraes & 

Oliveira, 1982: 317, Moraes & McMurtry, 1983: 138, Moraes 
et al., 1986: 39, Feres & Moraes, 1998: 127, Gondim Jr. & 
 Moraes, 2001: 74, Ferla & Moraes, 2002: 1016, Moraes et al., 
2004: 64 , Lofego et al., 2004: 5, Feres et al., 2005: 3, Bellini 
et al., 2005: 37, Furtado et al., 2005: 134, Vasconcelos et al., 
2006: 93, Buosi et al., 2006: 4. 

Euseius flechtmanni Denmark & Muma, 1970: 223, 1973: 261 
(Sinonímia de acordo com Moraes et al., 1982: 18)

Espécimes examinados: Jeriquara, Fazenda Boa Esperança, 
C. arabica cv. Mundo Novo, 09.viii.2001, 2f; 24.viii.2001, 1f; 
06.x.2001, 3f; 16.ii.2002, 1f; Fazenda São Francisco, C. arabica 
cv. Mundo Novo, 06.iv.2002, 1f; cv. Catuaí  Amarelo, 15.ii.2002, 
1f; 15.v.2003, 1f; Garça, Estação Experimental Alcides  Carvalho, 
C. arabica cv. Mundo Novo, 05.iv.2001, 4f; 23.vii.2001, 2f; 
30.iv.2003, 1f; C. canephora cv. Apoatã, 09.v.2001, 7f; As-
sis, Pólo Regional do Médio Paranapanema, C. arabica cv. 
Obatã, 05.ix.2003, 14f; Gabriel Monteiro, C. arabica cv. 
Obatã, 05.ix.2003, 1f; Piracicaba, ESALQ/USP, C. canephora, 
12.viii.2003, 3f; Jaguariúna, Sítio São José, C.  arabica, 
08.xi.2003, 3f; Atibaia, C. arabica cv. Catuaí Amarelo, 
24.vii.2003; Olímpia, Sítio São Pedro, C. arabica, 07.iv.2004, 
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18. Proprioseiopsis cannaensis (Muma, 1962)

Amblyseiulus cannaensis Muma, 1962: 4.
Amblyseius cannaensis, Moraes & McMurtry, 1983: 132, 

Moraes & Mesa, 1988: 77, Moraes et al., 1991: 126.
Proprioseiopsis cannaensis, Muma & Denmark, 1970: 38, 

Moraes	&	McMurtry,	1983:	132,	Kreiter	&	Moraes,	1997:	379,	
Zacarias & Moraes, 2001: 581, Moraes et al., 2004: 172.

Espécimes examinados: Garça, Estação Experimental Alcides 
Carvalho, C. canephora cv. Apoatã, 06.iv.2001, 1f; Jeriquara, Fazen-
da São Francisco, C. arabica cv. Catuai Amarelo, 15.v.2003, 1f.

Relatos prévios no Brasil: Bahia, Maranhão, Pernambuco, 
Piauí, Rio Grande do Sul e São Paulo (Moraes & McMurtry 
1983, Moraes et al. 1993, Zacarias & Moraes 2002, Ferla et al. 
2007).

19. Proprioseiopsis dominigos (El-Banhawy, 1984)

Amblyseius dominigos El-Banhawy, 1984: 130, McMurtry & 
Moraes, 1989: 185, Moraes et al., 1991: 126, Feres & Moraes, 
1998:126.

Proprioseiopsis dominigos, Zacarias & Moraes, 2001: 582, 
Moraes et al., 2004: 174.

Espécimes	examinados:	Atibaia,	Sítio	Kurosawa,	C.  arabica 
cv.  Catuai Amarelo, 25.vii.2000, 3f; Cristais Paulista, C.  arabica, 
21.i.2004, 1f; Monte Alegre do Sul, Sítio São José, C.  arabica 
cv.  Mundo Novo, 07.vi.2004, 1f; 23.vi.2004, 1f; 29.vii.2004, 
3f; 23.xii.2004, 2f; 23.iii.2005, 1f; Itupeva, C. arabica, 
26.ii.2004, 1f.

Relatos prévios no Brasil: Espírito Santo, Minas Gerais, Santa 
Catarina, São Paulo (El-Banhawy 1984, Fellini & Flechtmann 
1990, Pallini Filho et al. 1992, Feres & Moraes 1998, Mineiro 
& Moraes 2001, Gondim Jr. & Moraes 2001, Zacarias & Moraes 
2002).

20. Proprioseiopsis neotropicus (Ehara, 1966) 

Amblyseius neotropicus Ehara, 1966: 133, Moraes & Mesa, 
1988: 79, Moraes et al., 1991: 127.

Proprioseiopsis neotropicus, Moraes et al., 2004: 182, Lofego 
et al., 2004: 9, Vasconcelos et al., 2006: 95.

Espécimes	 examinados:	Atibaia,	 Sítio	 Jorge	 Kurosawa,	
C.  arabica cv. Catuaí Amarelo, 13.vi.2000, 1f.

Relatos prévios no Brasil: Bahia, Pernambuco, Rio Grande do 
Sul e São Paulo (Moraes & Mesa 1988, Moraes et al. 1991, Ferla 
& Moraes 1998 e 2002, Gondim Jr. & Moraes 2001, Zacarias & 
Moraes 2002, Lofego et al. 2004, Vasconcelos et al. 2006).

21. Proprioseiopsis ovatus (Garman, 1958)

Amblyseiopsis ovatus Garman, 1958: 78.
Amblyseius ovatus, Moraes & McMurtry, 1983: 133, Moraes 

et al., 1991, 127.
Typhlodromus (Amblyseius) ovatus Chant, 1959: 90.
Proprioseiopsis ovatus, Denmark & Muma, 1973: 237, Moraes 

et al., 2004: 183, Buosi et al., 2006: 6.
Espécimes examinados: Garça, Estação Experimental 

 Alcides Carvalho, C. arabica cv. Icatu Amarelo, 06.xi.2001, 1f; 
 Jeriquara, Fazenda São Francisco, C. arabica cv. Catuai Amarelo, 
18.xii.2002, 1f.

Relatos prévios no Brasil: São Paulo (Denmark & Muma 1973, 
Gondim Jr. & Moraes 2001, Buosi et al. 2006).

22. Typhlodromus transvaalensis (Nesbit, 1951)

Kampimodromus transvaalensis Nesbitt, 1951: 55.
Typhlodromus jackmickleyi De Leon, 1958: 75.
Typhlodromus pectinatus Athias-Henriot, 1958, 179.

2002, Ferla & Moraes 1998 e 2002, Mineiro et al. 2004, Lofego 
et al. 2004, Daud & Feres 2005, Hernandes & Feres 2006).

13. Neoseiulus barkeri Hughes, 1948

Neoseiulus barkeri Hughes, 1948: 141 e 1976: 343, Moraes 
et al., 2004: 104.

Typhlodromus barkeri, Nesbitt, 1951: 35.
Typhlodromus (Typhlodromus) barkeri, Chant, 1959: 61. 
Espécime examinado: Jeriquara, Fazenda Boa Esperança, 

C. arabica cv Mundo Novo, 14.ix.2002, 1f.
Relatos prévios no Brasil: Pernambuco, Piauí (Moraes et al. 

1993).

14. Neoseiulus aff. mumai

Espécime examinado: Jeriquara, Fazenda Boa Esperança, 
C. arabica cv Mundo Novo, 15.v.2002, 1f.

15. Neoseiulus transversus Denmark & Muma, 1973

Neoseiulus transversus Denmark & Muma, 1973: 267, Moraes 
et al., 2004: 147.

Amblyseius transversus, Moraes & McMurtry, 1983: 135.
Espécimes examinados: Jeriquara, Fazenda Boa Esperança, 

C. arabica cv. Mundo Novo, 15.v.2002, 1f; Garça, Estação 
Experimental Alcides Carvalho, C. arabica cv. Mundo Novo, 
07.viii.2001, 1f, cv. Icatu Amarelo, 10.v.2001, 1f, cv. Catuai 
Amarelo, 05.ix.2001, 1f.

Relatos prévios no Brasil: Bahia, Pernambuco, Piauí, São Paulo 
e Paraíba (Denmark & Muma 1973, Moraes & McMurtry 1983, 
Ragusa & Athias-Henriot 1983).

16. Phytoseius woodburyi De Leon, 1965

Phytoseius woodburyi De Leon, 1965: 130, Moraes et al., 
2004: 257.

Espécimes examinados: Monte Alegre do Sul, Sítio São José, 
C. arabica cv. Mundo Novo, 05.v.2004, 1f; 26.viii.2005, 1f.

Relatos prévios no Brasil: São Paulo (Gondim Jr. & Moraes 
2001).

17. Phytoseiulus macropilis (Banks, 1905)

Laelaps macropilis Banks, 1905: 139.
Hypoaspis macropilis (Banks), Banks, 1915: 85.
Phytoseiulus speyeri Evans, 1952: 398 (Sinonímia de acordo 

com	Kennet,	1958:	477).
Phytoseiulus chanti Ehara, 1966: 135 (Sinonímia de acordo 

com Denmark & Muma, 1973: 236).
Phytoseiulus macropilis (Banks) Cunlife & Baker, 1953: 23, 

Garman,	1958:	70,	Kennett,	 1958:	477-78,	Chant,	1959:	109,	
Schuter & Pritchard, 1963: 279, Chant & Baker, 1965: 13, 
Muma & Denmark, 1970: 30, Denmark & Muma, 1973: 236, 
McMurtry, 1983: 259, Denmark & Schicha, 1983: 31, Moraes 
et	al.,	1986:	108,	Kreiter	&	Moraes,	1997:	378,	Gondim	Jr.	&	
Moraes, 2001: 81, Ferla & Moraes, 2002: 1018, Moraes et al., 
2004: 167,  Vasconcelos et al., 2006: 94.

Espécimes examinados: Jeriquara, Fazenda São Francisco, 
C. arabica cv. Catuai Amarelo, 17.iv.2003, 1f; Garça, Estação 
Experimental Alcides Carvalho, C. arabica cv. Mundo Novo, 
03.vi.2002, 3f.

Relatos prévios no Brasil: Ceará, Minas Gerais, Pernambuco, 
Rio Grande do Sul, São Paulo (Ehara 1966, Denmark & Muma 
1973, Rowell et al. 1978, Samways 1979, Reis et al. 2000, 
 Mineiro & Moraes 2001, Mineiro & Raga 2003, Furtado et al. 
2005, Vasconcelos et al. 2006, Ferla et al. 2007).
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Espécimes examinados: Garça, Estação Experimental Alcides 
Carvalho, C. arabica cv. Mundo Novo, 06.xi.2001, 1f; 15.ii.2002, 
1f e 04.iii.2002, 1f; C. arabica cv. Icatu Amarelo, 01.iv.2002, 
1f; C. arabica cv. Catuaí Amarelo, 06.ix.2002, 1f e 04.xii.2002, 
1f e 1n; Jeriquara, Fazenda Boa Esperança, C. arabica cv. 
Mundo Novo, 02.iii.2002, 1f, 12.iv.2002, 5f e 21.v.2003, 1f; 
Fazenda São Francisco, C. arabica cv. Mundo Novo, 15.ii.2002, 
1f e 06.iv.2002, 2f; Franca, Fazenda da Mata, C. arabica cv. 
 Catuaí Vermelho, 20.ii.2003, 1f; Lutécia, C. arabica cv. Catuaí 
 Vermelho, 10.iii.2004, 4f; Monte Alegre do Sul, Sítio São José, 
C. arabica cv. Mundo Novo, 23.xii.2004, 1f; Cristais Paulista, 
C. arabica, 21.i.2004, 1f; Monte Alegre do Sul, Sítio São José, 
C. arabica cv. Mundo Novo, 22.xii.2006, 2f.

Relatos prévios no Brasil: Pernambuco, São Paulo, Rio Grande 
do Sul (Denmark & Muma 1973, Ferla & Moraes 1998 e 2002, 
Gondim Jr. & Moraes 2001, Mineiro et al. 2004, Vasconcelos 
et al. 2006, Ferla et al. 2007)

Incertae Sedis

1. Africoseius sp.

Espécimes	examinados:	Atibaia,	Sítio	Kurosawa,	C. arabica cv. 
Catuaí Amarelo, 27.vi.2000, 2f e 11.vii.2000, 1f e 1dn; C. arabica 
cv. Mundo Novo, 23.viii.2007, 1f e 22.ii.2007, 1f; Jeriquara, 
 Fazenda Boa Esperança, C. arabica cv. Mundo Novo, 12.iv.2002, 
1f; 16.ii.2003, 1f; 28.ii.2003, 1f; 29.iii.2003, 1f e 26.iv.2003, 2f; 
Garça, Estação Experimental Alcides Carvalho, C. arabica cv. 
Mundo Novo, 01.iv.2002, 1f e 03.vii.2002, 1f; Franca, Fazenda 
da Mata, C. arabica cv. Catuaí Vermelho, 1n, 20.ii.2003; Monte 
Alegre do Sul, Sítio São José, C. arabica cv. Mundo Novo, 
14.i.2005, 1 pn; 02.ii.2005, 1f e 16.iii.2005, 1 dn; Pólo regional 
do Leste Paulista, C. arabica sob mata, 01.xii.2006, 1dn.

Discussão

Pelo menos quatro das 39 espécies registradas podem ser de-
terminadas como novas, devendo ser descritas oportunamente. 
Dentre as seis famílias de ácaros encontradas, aquelas que abriga-
ram as maiores riquezas de espécies foram Phytoseiidae (22) e 
Ascidae (10). Várias espécies de ácaros da família Ascidae são 
predadores de vida livre que vivem no solo, plantas e produtos 
armazenados (Gerson et al. 2003). Entre os Phytoseiidae, a mais 
importante família de ácaros predadores em plantas, as espécies 
mais comuns foram E. citrifolius. E. concordis e I. zuluagai, 
encontrados na maioria dos locais amostrados.

Este é o primeiro inventário de acarofauna realizado em 
diferentes regiões do Estado de São Paulo, com amostragem de 
todos os grupos taxonômicos de ácaros plantícolas da ordem 
Mesostigmata.
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KAUFMANN,	V.	 &	 PINHEIRO,	A.	 Relationship between ichthyofaunal diversity and hydrodynamic 
factors in a stream of Uruguay river basin. Biota Neotrop., 9(1): http://www.biotaneotropica.org.br/v9n1/en/
abstract?article+bn00809012009.

Abstract: Physical, chemical and environmental factors in watercourses can exert influence on the structure and 
diversity of species of aquatic biota. Among the physical factors there are hydrodynamic conditions. Disposal 
variations result into complex dynamics of fish populations and communities. This study aims at assessing the 
correlation between hydrodynamic variables in the Fortaleza stream, affluent of Uruguay River, and species 
diversity. The methodology included the collection of hydrodynamic (average depth of the water column, average 
water flow speed and discharged water in the pluvial metric section) and biological (fish collection in the areas of 
influence on pluvial metric sections) data. Shannon diversity indices, equitability and the similarity index were 
calculated with biological data. It has been collected a sample with 527 fishes. There were 25 species, being 4 
exotic ones and 4 species not-yet-classified. Such species included 4 orders, 7 families and 13 genera classified. 
The Shannon index ranged from 1.43 to 2.68 nats/individual. The equitability index was always above 0.8 
indicating that individuals are well distributed among different species. The similarity index of Jaccard ranged 
between 20 and 80%. The lowest figures were obtained from the sample area located near the source. The 
correlations between the Shannon index and hydrodynamic features resulted in R2 coefficients ranging between 
0.59 and 0.83. These results show that diversity of species is influenced by the hydrodynamic characteristics. 
Nevertheless, either depth of water column or discharge average speed is not significant enough to explain the 
spatial variability of the diversity of species.
Keywords: streamflow, fish diversity, biologic indexes. 

KAUFMANN,	V.	 &	 PINHEIRO,	A.	 Relações entre diversidade íctia e fatores hidrodinâmicos de 
um riacho na bacia do rio Uruguai. Biota Neotrop., 9(1): http://www.biotaneotropica.org.br/v9n1/pt/
abstract?article+bn00809012009.

Resumo: Fatores físicos, químicos e ambientais em um curso de água podem influenciar a estrutura e a diversidade 
das espécies da biota aquática. Entre os fatores físicos têm-se as condições hidrodinâmicas. Variações do 
escoamento resultam em dinâmicas complexas das populações e comunidades de peixes. Este trabalho tem por 
objetivo avaliar as correlações entre as variáveis hidrodinâmicas no Arroio Fortaleza, afluente do rio Uruguai, e a 
diversidade das espécies. A metodologia compreendeu a coleta de dados hidrodinâmicos (profundidade média da 
coluna de água, velocidade média do escoamento e vazão escoada na seção fluviométrica) e biológicos (coleta de 
peixes nas áreas de influência das seções fluviométricas). Com os dados biológicos foram calculados os seguintes 
índices: o de diversidade de Shannon, o de equitabilidade e o de similaridade. Coletaram-se 527 exemplares, de 
25 espécies, dentre elas 4 exóticas e 4 ainda não classificadas. Essas 25 espécies estão classificadas em 4 ordens, 
7 famílias e 13 gêneros. O índice de Shannon variou entre 1,43 e 2,68 nats/indivíduo. O índice de equitabilidade 
foi sempre superior a 0,8, indicando que os indivíduos estão bem distribuídos entre as diferentes espécies. O 
índice de similaridade de Jaccard variou entre 20 e 80%. Os menores valores foram obtidos para a área amostral 
situada próximo da nascente. As correlações entre o índice de Shannon e as características hidrodinâmicas 
resultaram em coeficientes R2 variando entre 0,59 e 0,83. Estes resultados evidenciam que a diversidade das 
espécies é influenciada pelas características hidrodinâmicas. No entanto, a profundidade da coluna de água ou 
a velocidade média do escoamento não são suficientemente significativas para explicar a variabilidade espacial 
da diversidade das espécies isoladamente.
Palavras-chave: escoamento, diversidade de peixes, índices biológicos.
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área de 64,28 km2 (Figura 1). Foram selecionadas sete áreas amostrais 
para desenvolvimento deste estudo, descritas a seguir.

•	 Área	1:	situada	a	2	km	da	nascente.	É	o	primeiro	local	onde	
se encontram peixes no Arroio Fortaleza. É constituída de 
uma queda de água com aproximadamente 13 m de altura, 
com profundidade de, no máximo, 1,3 m. Suas margens são 
íngremes com boa parte de paredão rochoso, com algumas 
plantas arbóreas ralas. Não se registram plantas oleaginosas e 
frutíferas. O leito do rio nesse local é rochoso com sedimen-
tação de terra em sua margem esquerda, com depósito de restos 
vegetais trazidos pelas enxurradas.

•	 Área	2: situa-se a cerca de 3 km da nascente, com três quedas 
de água consecutivas. Em sua borda lateral e de saída apresenta 
sedimentos e pedras. Uma grande coluna rochosa se ergue ao 
redor do córrego. A margem apresenta plantas com sementes 
oleaginosas, plantas frutíferas e também uma área com plan-
tação de araucárias Araucaria angustifolia (Bertol.)	O.	Kuntze.	
Há ocorrência de túneis submersos e a presença de nascente 
de água.

•	 Área	3:	 localiza-se	 a	20	minutos	da	 cidade	 (a	montante	do	
perímetro urbano), na represa superior de captação de água 
para abastecimento público (três represas para captação de 
água existem em seqüência). As águas lênticas formadas pelo 
lago têm uma extensão de 350 m. O fundo é caracterizado por 
sedimentos orgânicos do solo trazido pelas fortes chuvas. A 
margem ciliar do lago apresenta pastagens para o gado, com 
poucas árvores, geralmente frutíferas nativas. No terço superior 
do lago ocorre uma vegetação mais diversificada com entrada 
de um pequeno tributário.

•	 Área	4: situada a cerca de 3 km do centro da cidade (jusante). 
Na margem do local ocorrem plantas de médio porte bem diver-
sificadas. Toda borda apresenta rocha com pequena presença de 
sedimento e restos orgânicos. Existe uma pequena entrada de 
água sulfurada, proveniente do Parque de Águas Termais con-
struído no ano de 2001. O parque mantém uma boa área ciliar 
bem conservada. O solo tem declínio acentuado, vegetação 
com características predominantes de leguminosa e frutífera, 
presença de Arundinaria sp. densas (planta aparentada com o 
bambu). A mata tem porte elevado, cobrindo praticamente todo 

Introdução

A bacia do rio Uruguai drena os estados de Santa Catarina e do 
Rio Grande do Sul no Brasil. As características hidrodinâmicas de 
seus cursos de água estão sendo modificadas com a implantação de 
uma série de barragens, visando à produção de hidroeletricidade. 
Elas são implantadas em cascatas, com transformação dos ambien-
tes lóticos em ambientes lênticos. A avaliação dos impactos destas 
modificações pode ser realizada a partir das inter-relações entre as 
variáveis do meio físico e as que representam a biota aquática. 

A diversidade de peixes de água doce no Brasil tem sido con-
siderada como a maior de todo o mundo (Lowe-McConnell 1999, 
Buckup et al. 2007). No entanto, uma parcela significativa desta biota 
aquática ainda não tem sido adequadamente estudada e permanece 
insuficientemente conhecida. Assim, poucos estudos têm sido realiza-
dos buscando avaliar as interferências de componentes do meio físico 
sobre a diversidade das espécies encontradas nos rios brasileiros. 

Os gradientes ambientais podem influenciar a distribuição e 
os atributos das comunidades locais. Matthews (1998) apresenta 
as ligações entre as comunidades de peixes e a qualidade química 
da água (pH, condutividade e teor de oxigênio), suas propriedades 
físicas (temperatura, transparência, características do escoamento), 
a disponibilidade dos habitats (reprodução, abrigo) e os recursos 
alimentares. Estas propriedades locais estão ligadas às características 
dos meios aquáticos e aos seus condicionantes ambientais, tais como 
clima e bacia hidrográfica. 

Alguns estudos mostram que a estrutura da comunidade e a diver-
sidade das espécies da biota aquática são afetadas por condições físi-
cas e ambientais locais como condições hidrodinâmicas ( Marchetti & 
Moyle 2001, Lamouroux & Cattanéo 2006), o substrato (Humpl & 
Pivnicka 2006, Vlach et al. 2005), a vegetação ciliar (Growns et al. 
2003), a composição química (Lappaleinen & Soininen 2006) e a 
temperatura (Buisson et al. 2007). As condições hidrodinâmicas de 
um curso de água influenciam em seus ciclos de vida (Strange et al. 
1993, Hilderbrand 1999, Wildhaber et al. 2000, Goldstein et al. 2007). 
Variações longitudinais e laterais do escoamento resultam em comple-
xas dinâmicas espaciais e temporais das populações e comunidades 
de peixes, particularmente porque fluxos altos e baixos influenciam a 
sobrevivência (Schlosser 1991). De acordo com Brown & Matthews 
(1995), a diversidade tende a diminuir em direção às cabeceiras dos 
riachos. Isto sugere a existência de relação entre as características 
do hábitat e a riqueza de espécies.

Neste sentido, este trabalho tem por objetivo avaliar as correlações 
entre as variáveis hidrodinâmicas de um rio de pequena ordem de 
acordo com ordenamento proposto pelo método de Horton (Silveira, 
2004) e a diversidade das espécies. O curso de água é afluente do rio 
Uruguai, no seu trecho médio e se situa na região extrema oeste do 
estado de Santa Catarina.

Materiais e Metodos

A metodologia compreende a coleta de dados hidrodinâmicos e 
biológicos e, o tratamento e análise desses dados. Os dados hidrodinâ-
micos abrangem a profundidade média da coluna de água, a velocida-
de média do escoamento e a vazão escoada na seção fluviométrica. Os 
dados biológicos incluem os peixes coletados nas áreas de influência 
das seções fluviométricas, denominadas áreas amostrais. 

Este estudo foi realizado no Arroio Fortaleza, que é um tributá-
rio do rio Uruguai no município de Itapiranga - SC. Sua nascente 
localiza-se no município de São João do Oeste, na cota 537 m e o 
exutório encontra-se na cota 162 m acima do nível do mar. A bacia 
do Arroio Fortaleza localiza-se entre as coordenadas 27° 03’ 796’’ S 
e 53° 57’ 851’’ W; 27° 17’ 600’’ S e 53° 64’ 597’’ W, drenando uma 
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Figure 1. Fortaleza river basin with location of sampling areas.
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A coleta dos exemplares foi efetuada com materiais de pesca 
convencionais (rede, fisga, anzóis, esperas, cevas), em diferentes 
dias e turnos com condições climáticas variadas. Após a captura os 
exemplares foram fixados com álcool a 70% e formol 10%, numerados 
por posto de coleta e levados à Universidade de Palmas no Paraná. 
Ali foram analisados, fotografados, classificados e depois repassados 
ao museu de Guarapuava – PR.

Na identificação, os exemplares de peixes coletados foram com-
parados com o Catálogo Ilustrado de Peixes do Alto Rio Uruguai 
(Zaniboni Filho, 2004), catálogo de peixes da bacia do Rio Iguaçu 
(Severi & Cordeiro 1994) e do Fischbase. Este último é um software 
produzido especificamente para taxar as espécies animais, criado pela 
Comunidade Internacional de Ictiologia.

Para uma melhor compreensão dos dados sobre a distribuição 
espacial dos peixes coletados, foram calculados os índices de diver-
sidade de Shannon, de equitabilidade e de similaridade. O índice de 
Shannon é expresso por:

N

i i
i 1

H p .Ln(p )
=

= −∑  (1)

Sendo i
i

n
p

N
= , onde H é a diversidade, ni é o número de indivíduos 

do taxa i e N é o número total de indivíduos da comunidade. 
O índice de equitabilidade representa a distribuição dos indivíduos 

em seu habitat. Este índice é expresso por:

max

H
E

H
=  (2)

sendo H
max

 = h S, onde S é o número de espécies da comunidade. 
A similaridade entre as áreas amostrais foi estimada através do 

índice de Jaccard (J) expresso por 

a
J

a b c
=

+ +
 (3)

onde a é o número de espécies comuns aos pontos A e B a serem 
comparados; b é o número de espécies que ocorrem no ponto A, e 
não ocorrem no ponto B; c é o número de espécies que ocorrem no 
ponto B, e não ocorrem no ponto A.

Resultados 

Foram realizadas 17 campanhas de coleta. Na Tabela 1 são 
apresentadas as distribuições e o total dos exemplares coletados em 
cada área amostral, tendo sido coletados 527 exemplares. A quanti-
dade de exemplares coletados foi variável entre as áreas amostrais, 
sendo o menor número o da área 1, com 47, e o maior, o da área 6, 
com 100. A área 1 situa-se mais a montante, próxima da nascente. 
O Astyanax bimaculatus (Linnaeus, 1758) e o Gymnogeopagus 
gymnogenys  (Hensel, 1870) foram coletados em todas as áreas e 
o primeiro em maior quantidade, representando cerca de 18% dos 
exemplares totais. 

Em termos de espécies, foram coletadas, ao todo, 25, sendo 4 exó-
ticas e 4 ainda não classificadas. Estas espécies foram classificadas em 
4 ordens, 7 famílias e 13 gêneros. Não foram identificadas as famílias 
de 2 exemplares. O gênero mais abundante foi o Astyanax spp., com 
um total de 168 exemplares, representando cerca de 32% do total. A 
família Characidae representou cerca de 39% dos exemplares cole-
tados. Pessano et al. (2005) encontraram 37 espécies, 27 gêneros e 
14 famílias no arroio Quarai-Chico, afluente do rio Uruguai, situado 
em área de conservação ambiental. 

A Tabela 2 apresenta os índices de diversidade de Shannon e de 
equitabilidade para cada área amostral. O índice de Shannon variou 
entre 1,43 e 2,68 nats/indivíduo. O menor valor foi determinado na 
área amostral 1 e o maior, na 6. Observa-se que o valor médio deste 

o leito do rio. Não há presença de cultivo agrícola próximo às 
margens.

•	 Área	5:	situada	a	cerca	de	5	km	à	jusante	da	cidade,	apresenta	
área nativa próxima à margem direita superior do córrego. 
A vegetação é fechada permitindo pouca insolação ao rio. 
As árvores das bordas são constituídas de arbustos de porte 
elevado. Encontram-se áreas cultivadas próximas do leito e 
entrada de bovinos. Uma de suas margens é formada por um 
paredão rochoso, com presença de fendas submersas. O leito 
do rio é rochoso com sedimentos grosseiros no terço final. No 
verão ocorrem acampamentos periódicos e banhos, pois as 
águas são cristalinas nesta época.

•	 Área	6:	localizada	em	um	pequeno	vilarejo	com	o	nome	de	
Fortaleza de onde surgiu o nome do rio. Neste trecho do rio 
as margens encontram-se devastadas, com sedimentação de 
material particulado, transportado pelos afluentes e pelo rio. A 
vegetação de entorno é pouca, acarretando a maior insolação do 
rio quando comparada a todas as áreas amostradas. As plantas 
mais freqüentes são as gramíneas.

•	 Área	7:	o	rio	caracteriza-se	por	uma	grande	sinuosidade.	O	local	
apresenta extensão entre as corredeiras de aproximadamente 
300 m com bom volume de água. Não existe presença de 
mata ciliar, apenas pequenos arbustos e pastagem perene. Em 
sua parte superior o rio tem margens de terra com deposição 
de sedimentos. No quarto inferior é formado por depósito de 
sedimentos e fundo pedregoso.

O	clima	da	bacia,	segundo	a	classificação	de	Köeppen	(Ayoade,	
1996), é Cfa, subtropical úmido, sem estação seca, com verão quente. 
A temperatura média anual varia de 17,9 a 19,8 °C. A precipitação 
média anual é da ordem de 1.800 mm, sendo bem distribuída nas 
quatro estações do ano. A insolação varia de 2.117 a 2.395 horas. 
A geologia da área é constituída basicamente por rochas basálticas 
oriundas do derrame basáltico. Os rios possuem cursos sinuosos e 
vales encaixados, com patamares nas vertentes. A vegetação original 
é de floresta estacional decidual. Atualmente, é ocupada com agricul-
tura de culturas cíclicas (EPAGRI, 1999). Os solos predominantes na 
bacia são cambissolos e neossolos, caracterizados pela alta fertilidade 
natural, pedregosidade freqüente e profundidade média pequena. O 
relevo predominante é fortemente ondulado. O leito do rio é formado 
basicamente pela rocha basáltica, com pequenos locais com sedimen-
tos e muita presença de pedras. 

A seção fluviométrica é dividida em verticais, nos quais é deter-
minada a profundidade da coluna de água e a velocidade do escoa-
mento. As velocidades foram determinadas a 30% do fundo do leito 
e 30% da superfície da lâmina de água. A velocidade do escoamento 
foi medida com o Molinete C-20 e Contador Z-30, da marca OTT. 
O molinete consiste de uma hélice presa a uma haste e um “conta-
giros”, que mede a velocidade da água que passa pela hélice. Assim, 
quando posicionado em determinada profundidade, ele determina a 
velocidade do ponto. 

A velocidade é determinada através da expressão V = a.n + b, 
onde a e b são parâmetros do aparelho, calibrados em laboratório. O 
molinete empregado permite a medição da velocidade em cursos de 
água com profundidades inferiores a 1,90 m. O produto da velocidade 
pela área fornece a vazão escoada na seção transversal.

As áreas amostrais foram definidas através de expedições e in-
vestigações, nas quais foram consultados os moradores ribeirinhos 
que relataram a existência de determinadas espécies. Os quesitos 
básicos para a determinação do local de coleta foram: a presença 
de túneis submersos (tocas), a presença de grandes pedras no leito e 
mata ripária pobre. As coletas foram realizadas no período de janeiro 
a maio de 2003, compreendendo campanhas de amostragem de 1 a 
3 dias sucessivos. 



50

Kaufmann,	V.		&	Pinheiro,	A.

http://www.biotaneotropica.org.br http://www.biotaneotropica.org.br/v9n1/pt/abstract?article+bn00809012009

Biota Neotrop., vol. 9, no. 1, Jan./Mar. 2009

A Tabela 3 apresenta os índices de similaridade entre as áreas 
amostrais. A área 1 apresenta baixa similaridade com as demais áreas 
e o índice de similaridade de Jaccard variou entre 20 e 46%. Entre 
as outras áreas verifica-se que existe similaridade mais elevada, no 
entanto, o valor máximo foi de 80%, podendo indicar que o curso de 
água não seja, talvez, totalmente homogêneo, sobretudo em relação à 
área 4 em que ocorre uma redução dos índices de similaridade. Neste 

índice, entre as áreas, é igual a 2,27 ± 0,41 nats/indivíduo. Estes 
valores representam grande diversidade de espécies. O índice de 
equitabilidade foi sempre superior a 0,8, indicando que os indivíduos 
estão bem distribuídos entre as diferentes espécies. Valores elevados 
destes índices são indicativos de ambientes complexos, com múltiplas 
relações, significando um ecossistema com boa estabilidade, apesar 
de o uso da terra ser intenso (Tischer & Ferrão Santos, 2001). 

Tabela 1. Distribuição de indivíduos coletados em famílias e espécies nas áreas amostrais na bacia do Arroio Fortaleza.

Table 1. Distribution of collected individuals from the sampling areas at the Fortaleza river basin.

Espécies Áreas de coleta  
1 2 3 4 5 6 7 N

CHARACIDAE 

Astyanax fasciatus (Cuvier, 1819) 0 0 30 0 2 5 1 38

Astyanax bimaculatus (Linnaeus, 1758) 12 16 20 6 20 15 5 94

Astyanax gr. Scabripinnis (Jenyns, 1842) 0 0 7 4 7 7 11 36

Oligosarcus brevioris Menezes, 1987 0 3 5 5 9 4 0 26

Oligosarcus jenynsii (Günther, 1864) 0 0 0 0 1 2 7 10

Total 204

CURIMATIDAE 

Steindachnerina brevipinna (Eigenmann & Eigenmann, 1889) 0 0 0 0 16 0 25 41

ERYTHRINIDAE 

Hoplias lacerdae (Miranda-Ribeiro, 1908) 0 4 3 0 3 2 1 13

Hoplias malabaricus (Bloch, 1794) 0 2 2 1 3 3 3 14

Total 27

CYPRINIDAE 

Ctenopharingodon idellus (Valenciennes, 1850) 0 0 0 0 0 0 1 1

Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758) 0 0 0 0 0 2 1 3

Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1 0 2 1 4

Total 8

CICHLIDAE 

Geophagus brasilliensis (Quoy & Gaimard, 1824) 0 2 2 2 3 12 1 22

Gymnogeopagus gymnogenys (Hensel, 1870) 22 7 5 5 2 5 4 50

Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758) 3 2 1 0 0 1 0 7

Crenicichla missioneira (Lucena	&	Kullander),	1992 0 0 0 0 2 3 0 5

Crenicichla minuano Lucena	&	Kullander,	1992 0 2 3 7 3 11 6 32

Cichlasoma aff. facetum (Jenyns, 1842) 0 0 0 5 0 0 0 5

Não identificado 0 0 0 2 2 0 0 4

Total 125

LORICARIIDAE 

Hypostomus commersonii (Valenciennes, 1836) 0 12 0 3 5 11 3 34

Rineloricaria sp. 0 0 0 0 1 0 0 1

Não identificado 3 5 7 1 2 3 0 21

Total 56

HEPTAPTERIDAE 

Rhamdia quelen (Quoy & Gaimard, 1824) 2 2 2 0 1 3 3 13

Rhamdia sp. 5 5 4 2 4 7 4 31

Total 44

Não identificado

Não identificado (Farelo) 0 5 7 4 2 2 1 21

Não identificado (Espada) 0 0 0 0 0 0 1 1

Total 22

Total 47 67 98 48 88 100 79 527
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que a área amostral 4 apresentou a maior profundidade média da 
coluna de água, com valor de 1,178 m. Em relação a velocidade mé-
dia, as áreas amostrais 3 e 4 apresentaram valores de mesma ordem 
de grandeza. Isto indica que a evolução espacial das profundidades 
da coluna de água e da velocidade média nas seções transversais é 

ponto foram coletadas 12 espécies entre os 48 exemplares capturados. 
O número de exemplares capturados foi similar ao da área 1, contudo, 
o índice de similaridade entre estas duas áreas é baixo. 

As características hidrodinâmicas medidas nas seções fluviomé-
tricas das áreas amostrais são apresentadas na Tabela 4. Verifica-se 

Tabela 3. Índices de similaridade de Jaccard (%) entre as áreas amostrais na 
bacia do Arroio Fortaleza.

Table 3. Jaccard similarity indexes among sampling areas at the Fortaleza 
river basin.

Áreas 1 2 3 4 5 6 7
1 100 - - - - - -

2 46 100 - - - - -

3 43 80 100 - - - -

4 25 38 56 100 - - -

5 25 60 65 57 100 - -

6 32 68 74 57 65 100 -

7 20 48 52 45 61 68 100

Tabela 2. Índices de Shannon e Equitabilidade nas áreas amostrais na bacia 
do Arroio Fortaleza. 

Table 2. Shannon and equitability indexes in the sampling areas at the 
 Fortaleza river basin.

Área N H (nats/ind) Hmáx E

1 47 1,43 1,79 0,80

2 67 2,30 2,56 0,90

3 98 2,25 2,71 0,83

4 48 2,47 2,64 0,94

5 88 2,51 2,94 0,85

6 100 2,68 2,94 0,91

7 79 2,34 2,89 0,81

Média 75 ± 22 2,27 ± 0,41  2,64 ± 0,40 0,86 ± 0,06
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Figura 2. Correlação entre os índices de Shannon e as variáveis hidrodinâmicas (profundidade, velocidade, vazão e vazão específica do escoamento) na bacia 
do Arroio Fortaleza.

Figure 2. Correlation between Shannon indexes and hydrodynamic variables (depth, velocity, discharge and specific discharge of flow) in the Fortaleza river 
basin.
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Tabela 4. Áreas de drenagem e características hidrodinâmicas (profundidade 
e velocidades) dos escoamentos nas áreas amostrais na bacia do Arroio 
Fortaleza.

Table 4. Drainage surface and hydrodynamic characteristics (depth and veloc-
ity) of flows in the sampling areas at the Fortaleza river basin.

Área Área de 
drenagem (km2)

Profundidade
(m)

Velocidade
(m/s)

1 0,71 0,333 ± 0,043 0,005 ± 0,002

2 3,99 0,538 ± 0,038 0,011 ± 0,003

3 17,90 0,630 ± 0,288 0,098 ± 0,055

4 27,36 1,178 ± 0,126 0,098 ± 0,030

5 33,52 0,781 ± 0,125 0,094 ± 0,021

6 42,04 0,793 ± 0,071 0,071 ± 0,024

7 48,89 0,819 ± 0,129 0,088 ± 0,038

Índices de Shannon e Equitabilidade nas áreas amostrais na bacia do Arroio 
Fortaleza. 

variável, podendo afetar a similaridade e diversidade dos peixes no 
ecossistema aquático. 

Discussões 

O efeito das características hidrodinâmicas sobre a similaridade 
e a diversidade das espécies é verificado através da correlação entre o 
índice de Shannon e a profundidade da coluna de água, a velocidade 
média do escoamento, vazão e vazão específica. As correlações e os 
coeficientes de determinação obtidos são apresentados na Figura 2. 
Os coeficientes R2 variaram entre 0,59 e 0,83. O maior valor foi 
obtido para a vazão específica, a qual representa a vazão gerada por 
unidade da área de drenagem da bacia. Este valor está diretamente 
relacionado com o tipo e estrutura do solo e o uso da terra (Dormann 
et al. 2007, Snelder 2004). A vazão escoada apresentou o segundo 
maior valor, indicando que a diversidade das espécies é explicada 
pela quantidade de água escoada. A profundidade da coluna de água 
e a velocidade também explicam de forma significativa a diversidade 
das espécies. 

A vazão escoada está relacionada com a profundidade da coluna 
de água e com a velocidade da corrente líquida. A vazão específica, 
por sua vez, integra, ainda. a área de drenagem até a seção fluvio-
métrica considerada. Estes resultados evidenciam que a diversidade 
das espécies é influenciada por um conjunto de fatores, tais como os 
hidrodinâmicos. A profundidade da coluna de água ou a velocidade 
média do escoamento não são suficientemente significativas para 
explicar a variabilidade espacial da diversidade das espécies iso-
ladamente. Vieira e Shibatta (2007) encontraram valores similares 
para a correlação da riqueza de espécies de peixes com a velocidade 
do escoamento em um riacho urbano alterado. Quando estes fatores 
são associados entre si, resultando na vazão escoada, a qual permite 
explicar mais fortemente a variação espacial da diversidade de espé-
cies. Por outro lado, a associação deste fator com a área de drenagem 
da bacia contribuinte apresenta resultados ainda melhores (Pont et al. 
2005). Neste caso, a área de drenagem incorpora as relações do ecos-
sistema aquático com o meio externo, representado pelas vertentes 
da bacia, no qual existem processos ambientais que proporcionam 
trocas de matérias e energias. 

É interessante notar que, geralmente, as correlações entre as con-
dições hidrodinâmicas têm sido realizadas para determinadas espécies 
de peixes, principalmente em relação àquelas que são mais sensíveis 
ou que apresentam maior importância ecológica (Buisson et al. 
2007, Lamouroux & Jowett 2005, Vlach et al. 2005, Lamouroux & 

Capra 2002). As análises são realizadas para valores característicos 
de vazões tais como Q50 (vazão com freqüência de ocorrência de 
50%) e Q95 (vazão com freqüência de ocorrência de 95%) (Bragg 
et al. 2005). Nos estudos de aproveitamento dos recursos hídricos 
para geração hidroelétrica, aparece um conflito entre as vazões re-
manescentes em determinados trechos dos cursos de água e a capa-
cidade produtiva da infra-estrutura implantada. Desta forma, frente 
às inúmeras formas de possíveis alterações estruturais em corpos de 
água, torna-se necessário garantir uma vazão ecológica que possa 
assegurar a preservação do equilíbrio natural e a sustentabilidade 
dos ecossistemas aquáticos, visando à manutenção da biodiversidade 
(Hauer & Lamberti 1996).
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MARINI, M.Â., LOBO, Y., LOPES, L.E., FRANÇA, L.F. & PAIVA, L.V. 2009. Breeding biology of 
Tyrannus savana (Aves, Tyrannidae) in cerrado of Central Brazil. Biota Neotrop. 9(1): http://www.
biotaneotropica.org.br/v9n1/en/abstract?article+bn01009012009.

Abstract: The Fork-tailed Flycatcher Tyrannus savana (Tyrannidae) is a migratory passerine that occurs in central 
Brazil between August and February. Its breeding biology is still little known, and this study reports data on 
breeding season, incubation and nestling periods, nest and egg characteristics, nest success and predation rate. 
We searched for nests at “Estação Ecológica de Águas Emendadas” (ESECAE) and its surroundings, Distrito 
Federal, Brazil, in the breeding seasons of 2002 to 2007. We monitored 78 nests each 2-4 days. Breeding season 
started in late September and lasted until mid December. Incubation lasted 13.6 ± 0.4 days (n = 21) (mean ± SE) 
and nestling period lasted 15 ± 0.4 days (n = 27). Most nests (n = 39) were found in “cerrado ralo” vegetation 
and were built on plants of the genus Kielmeyera. Clutch size ranged from 1 to 3 eggs, with an average of 
2.5 ± 0.3 eggs. Egg length and width averaged 22.2 ± 0.2 mm and 15.8 ± 0.1 mm (n = 6), respectively, and the 
average weight was 3.0 ± 0.2 g (n = 5). Thirty (52.5%) nests were successful, 24 (43.9%) were predated and only 
two (3.7%) were abandoned. Egg success was 39.2 ± 1.4% and mean hatching rate was 0.6 ± 0.2 fledglings/egg. 
Overall productivity was 1.0 ± 0.3 fledglings per nest, and fecundity rate was 1.4 ± 0.4 fledglings per female. Nest 
success (Mayfield method) was 45.9% ± 1.1, with no significant difference between the average daily survival 
rate between egg and nestling periods. Several of the estimated parameters for T. savana revealed to be different 
than expected for a tropical flycatcher.
Keywords: nesting, neotropical, predation, reproductive biology, reproductive success.

MARINI, M.Â., LOBO, Y., LOPES, L.E., FRANÇA, L.F. & PAIVA, L.V. 2009. Biologia reprodutiva de Tyrannus 
savana (Aves, Tyrannidae) em cerrado do Brasil Central. Biota Neotrop. 9(1): http://www.biotaneotropica.
org.br/v9n1/pt/abstract?article+bn01009012009.

Resumo: A tesourinha Tyrannus savana é um Passeriforme (Tyrannidae) migratório que ocorre no Planalto 
central entre os meses de agosto e fevereiro. Sua biologia reprodutiva é ainda pouco conhecida e foi abordada 
pelo presente estudo quanto aos seguintes aspectos: período reprodutivo, tamanho da ninhada, tempo de incubação 
e de permanência dos ninhegos no ninho, características dos ninhos e ovos, taxa de sucesso dos ninhos e taxa 
de predação. O estudo foi realizado na Estação Ecológica Águas Emendadas e em fragmentos do entorno, DF, 
nas estações reprodutivas de 2002 a 2007. Os ninhos (n = 78) foram monitorados em intervalos de 2-4 dias. O 
período reprodutivo estendeu-se de setembro a dezembro. O período médio de incubação foi de 13,6 ± 0,4 dias 
(n = 21) (média ± EP), e a permanência dos ninhegos no ninho foi de 15 ± 0,4 dias (n = 27). A maioria dos ninhos 
(n = 39) foi encontrada em cerrado ralo e em plantas-suporte do gênero Kielmeyera. O tamanho da ninhada variou 
de 1 a 3 ovos com média de 2,5 ± 0,3 ovos. O comprimento e a largura média dos ovos foram de 22,2 ± 0,2 mm 
e 15,8 ± 0,1 mm (n = 6), respectivamente, e o peso médio foi de 3,0 ± 0,2 g (n = 5). Trinta ninhos (52,5%) 
tiveram sucesso, 24 (43,8%) foram predados e apenas dois (3,7%) foram abandonados. O sucesso dos ovos foi 
de 39,2 ± 1,4%, sendo a taxa de eclosão de 0,6 ± 0,2 filhotes/ovo, a fecundidade de 1,5 ± 0,4 filhotes/fêmea e 
da produção anual de filhotes de 1,0 ± 0,3 filhotes/ninho. O sucesso dos ninhos (método de Mayfield) foi de 
45,9% ± 1,1, não havendo diferença significativa entre a taxa média de sobrevivência diária nas fases de ovo e 
ninhego. Diversos parâmetros estimados para T. savana revelaram ser diferentes do esperado para um tiranídeo 
tropical.
Palavras-chave: nidificação, neotrópico, predação, biologia reprodutiva, sucesso reprodutivo.
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cipalmente em uma área delimitada de 100 ha (1 x 1 km) formando 
uma grade, a uma distância de aproximadamente 1,5 km da borda da 
reserva. Esta área abrange a maioria das fitofisionomias do Cerrado 
(Ribeiro & Walter 1998). Dentro da área da grade, seis fitofisionomias 
podem ser observadas: campo limpo (7,7% da área total), campo sujo 
(5,7%), parque cerrado (4,0%), cerrado ralo (29,6%), cerrado típico 
(51,7%) e cerrado denso (0,3%). Trilhas abandonadas e estradas 
representam 1% da área de 100 ha. Também monitoramos alguns 
ninhos na borda da ESECAE em 2004 e em uma área fragmentada do 
entorno em 2006, constituída por chácaras, fazendas e fragmentos de 
cerrado, denominada Jardim Morumbi (15° 30’ a 15° 31’ S e 47° 37’ 
a 47° 39’ W) (Borges 2008).

2. Métodos de campo

2.1. Procura e monitoramento de ninhos 

A procura por ninhos no interior da ESECAE transcorreu entre 
os meses de setembro e dezembro dos anos de 2002 a 2007, sendo na 
grade e na borda da ESECAE em 2004, e na grade e nos fragmentos 
do entorno em 2006. Marcamos cada ninho encontrado com uma 
pequena fita plástica colorida colocada a uma distância mínima de 5 m 
do ninho, de modo a facilitar as checagens posteriores.  Monitoramos 
ninhos acima de 2 m de altura com a ajuda de um espelho amarrado a 
uma haste. Monitoramos ninhos em intervalos de 2 a 4 dias e da ma-
neira mais rápida possível a fim de minimizar qualquer interferência 
no comportamento dos animais e desenvolvimento dos ninhos.

3. Análise dos dados

Realizamos as análises abaixo apenas com ninhos de 2003 a 
2007. Os ninhos de 2002, além de escassos, foram encontrados já na 
fase de ninhego e não tiveram sucesso sendo, portanto, desconside-
rados da maioria das análises. Consideramos ninhos bem sucedidos 
aqueles em que pelo menos um filhote voou, tendo estes condições 
físicas consideradas suficientes para deixar o ninho, como rêmiges 
desenvolvidas e penas no corpo. Consideramos ninhos predados no 
caso do seu conteúdo ter desaparecido antes que os filhotes tivessem 
atingido um estágio de desenvolvimento tal que os permitissem deixar 
o ninho com sucesso. Consideramos ninhos inativos aqueles com 
construção completa e que permaneceram vazios e sem nenhum sinal 
de atividade durante sete dias de monitoramento, feitos em interva-
los de 2 a 4 dias. Classificamos ninhos como abandonados quando 
contendo ovos por mais de 20 dias sem eclosão, embora se saiba que 
alguns desses ovos podem não ter eclodido por algum outro motivo, 
tal como falha na fertilização. Determinamos o período de incubação 
como sendo aquele compreendido entre a postura do último ovo e a 
eclosão do primeiro. Portanto, apenas ninhos encontrados em cons-
trução ou com postura incompleta, e que puderam ser monitorados 
até a eclosão, foram considerados para essa estimativa. Definimos o 
tempo de permanência dos ninhegos no ninho pelo intervalo entre a 
eclosão do primeiro ovo e a saída do último filhote (Robinson et al. 
2000). Determinamos o período reprodutivo da espécie na região 
através da atividade dos ninhos. Definimos o período como sendo 
desde a data de início da construção do primeiro ninho até a saída 
do filhote do ninho mais tardio. Os valores de período de incubação 
e de permanência dos filhotes obtidos são estimativas da média do 
tempo entre duas visitas ao ninho e não representam os reais valores. 
Analisamos o tamanho da ninhada em cada estação reprodutiva de 
2003 a 2007 contando-se o número de ovos encontrados em cada 
ninho, considerando apenas aqueles ninhos com a postura completa 
(permanência do mesmo número de ovos após duas checagens su-
cessivas com pelo menos dois dias de intervalo). 

Introdução

A reprodução é um processo biológico fundamental na história de 
vida dos seres vivos, pois é por meio desta que as espécies garantem 
a sua sobrevivência. As atividades associadas à reprodução estão 
entre os comportamentos mais complexos e conspícuos das aves e 
muito da compreensão sobre a evolução e a função dos sistemas de 
acasalamento dos vertebrados provêm de estudos com aves (Pough 
et al. 1993). O conhecimento de vários aspectos da biologia repro-
dutiva de aves tropicais, tais como duração do período reprodutivo 
e parâmetros da história de vida ainda são escassos (Stutchbury & 
Morton 2001). Tais informações são importantes não só para o de-
senvolvimento e investigação de hipóteses sobre aspectos evolutivos 
e comportamentais, mas também por serem úteis na proposição de 
medidas conservacionistas (Boyce 1992, Reed et al. 1998).

A família Tyrannidae engloba uma grande variedade de espécies 
cuja distribuição é exclusiva do continente americano e ocupa os mais 
variados	ambientes	(Fjelda	&	Krabbe	1990,	Ridgely	&	Tudor	1994).	
O gênero Tyrannus, é composto por 13 espécies, seis das quais com 
ocorrência na América do Sul (Clements 2007). A espécie  Tyrannus 
savana Vieillot, 1808 (tesourinha) está subdividida em quatro 
subespécies (Clements 2007): T. s. monachus, T. s.  circumdatus, 
T.  s. sanctaemartae e T. s. savana. O táxon nominal é o de mais am-
pla distribuição geográfica, encontrada desde o Uruguai,  Argentina, 
Brasil, Bolívia, até Venezuela e Colômbia, no extremo norte da 
América do Sul (Zimmer 1937, Pinto 1944). Tyrannus s. savana é 
migratório. Reproduz–se durante a primavera e verão no centro e 
sul de sua área de distribuição geográfica, migrando para o norte da 
América do Sul, onde encontra sua área de invernada ( Zimer 1937, 
Negret & Negret 1981, Sick 1983, 1997, Chesser 1997).  Alguns 
aspectos da sua biologia reprodutiva são conhecidos, como o pe-
ríodo de incubação e de ninhego, hábitat de nidificação, estrutura 
do ninho e caracterização dos ovos (Novaes 1973, Fernandez 1978, 
Negret & Negret 1981, Pimentel 1985, Mezquida 2002, Di Giacomo 
2005). No entanto, apesar de comum e conspícua, vários parâmetros 
e características ainda precisam ser estudados, incluindo o período 
reprodutivo, tamanho da ninhada, sucesso dos ovos, taxa de eclosão, 
taxa de fecundidade, taxa de sobrevivência e sucesso reprodutivo. O 
objetivo do presente estudo é descrever esses aspectos da biologia 
reprodutiva de Tyrannus savana. 

Material e Métodos

1. Área de estudo

Realizamos o estudo no bioma Cerrado, segundo maior bioma 
do Brasil e que ocupa 21% do território nacional (Borlaug 2002). 
Considerada a maior e mais ameaçada savana tropical do mundo 
(Silva & Bates 2002) é um dos ‘hotspots’ mundiais de biodiversidade 
(Myers et al. 2000, Silva & Bates 2002). A biodiversidade do Cerrado 
é elevada, compreendendo uma rica avifauna de mais de 850 espécies 
de aves (Silva 1995, Silva & Santos 2005). O clima dessa região é 
estacional, apresentando um período chuvoso que dura de outubro 
a abril, seguido por um período seco de maio a setembro (Nimer 
1979). A precipitação média anual é de 1.500 a 1.750 mm (Nimer 
1979) e as temperaturas são geralmente amenas ao longo do ano, 
entre	22	e	27	°C	em	média	(Klink	&	Machado	2005).

Realizamos a maior parte do estudo na Estação Ecológica de 
Águas Emendadas (ESECAE) (15° 31’ a 15° 36’ S e 47° 31’ a 
47° 42’W, 1.000 m de altitude), Distrito Federal, entre 2002 e 2007. 
Com uma extensão de 10.500 ha, a ESECAE abriga as nascentes de 
afluentes das bacias Amazônica e Platina, na porção central do bioma 
Cerrado ( Ribeiro & Walter 1998). Coletamos dados na ESECAE, prin-



57

Biologia reprodutiva de Tyrannus savana

http://www.biotaneotropica.org.br/v9n1/pt/abstract?article+bn01009012009 http://www.biotaneotropica.org.br

Biota Neotrop., vol. 9, no. 1, Jan./Mar. 2009

Resultados

Foram encontrados 78 ninhos durante os seis anos do estudo 
(4 ninhos em 2002, 21 em 2003, 18 em 2004, 10 em 2005, 15 em 
2006 e 10 em 2007). Dez destes ninhos, não apresentaram atividade 
após o encontro, sendo considerados inativos. O tamanho amostral 
das análises varia, pois foram desconsiderados alguns ninhos que não 
forneciam informações para determinadas análises. 

1. Período reprodutivo

O período reprodutivo compreendeu os meses de setembro a 
dezembro nos seis anos estudados. A estação reprodutiva iniciou-se 
com o primeiro ninho ativo no dia 27 de setembro (dado da estação 
reprodutiva de 2003) e seguiu até o ninho mais tardio tornar-se 
inativo em 17 de dezembro (dado da estação reprodutiva de 2003). 
Cada estação reprodutiva durou em média 61 ± 2 dias. A duração do 
período de uma estação só pôde ser bem avaliada nos anos de 2003, 
2005 e 2007 quando houve um maior número de dias de busca pelos 
ninhos. A média de todos os anos do registro de ninhos ativos e de 
maior número de ninhos com ovos teve seu pico na terceira dezena 
de outubro e o pico de ninhos com ninhegos na segunda dezena de 
novembro (Figura 1). O número de ninhos em cada ano foi baixo, 
por isso não foram analisados separadamente. 

2. Período de incubação e de ninhegos

Para a maioria dos ninhos, os ninhegos (Figura 2) eclodiram no 
mesmo dia, caracterizando uma incubação sincrônica, sugerindo que 
a incubação se inicia na postura do último ovo. O período médio de 
incubação foi de 13,6 dias (±0,4; n = 21) (Figura 3). O período médio 
de permanência dos ninhegos no ninho foi de 15 dias (±0,4; n = 27) 
(Figura 3). Os valores máximos e mínimos são estimativas da média 
de duas visitas ao ninho e não representam os reais valores.

3. Hábitat de nidificação e plantas suporte

A determinação do hábitat de nidificação somente para os ninhos 
encontrados na grade indicou uma maior preferência para a construção 
de ninhos de T. savana em cerrado ralo. Dos 53 ninhos presentes so-
mente na grade de estudo e cujos hábitats foram identificados, 73,1% 
(n = 38) ocorreram no cerrado ralo, 15,4% (n = 8) no campo sujo, 
7,7% (n = 4) no cerrado típico e 3,8% (n = 2) em parque cerrado.

Calculamos as taxas de eclosão dos ovos, de fecundidade, de 
produção dos filhotes e de sucesso dos ovos para os anos de 2003 a 
2007. Para estas análises, foram descartados ninhos encontrados fora 
da grade de estudo e próximo à borda da reserva, assim como, os 
ninhos nos fragmentos, evitando assim ninhos de áreas com grande 
perturbação antropogênica. Portanto, estas taxas referem-se apenas 
aos ninhos do interior da reserva.

Calculamos a taxa de eclosão (Te) dos ovos para cada um dos 
ninhos em separado através da fórmula: nº de filhotes nascidos/nº de 
ovos da ninhada. Calculamos a média ± EP para cada ano e a média 
total de todas as estações reprodutivas. Descartamos desta análise 
ninhos predados ainda na fase de incubação sem estabilização da 
quantidade de ovos, bem como ninhos já encontrados com filhotes.

Calculamos a taxa de fecundidade (Tf) anual das fêmeas para cada 
ano de 2003 a 2007 através da fórmula: nº de filhotes eclodidos de todas 
as ninhadas de cada ano/nº de fêmeas presentes ( Aguilar et al. 1999, 
Saether & Bakke 2000). Calculamos a média ± EP de todas as estações 
reprodutivas. O número de fêmeas presentes refere-se ao número de 
ninhos encontrados (uma fêmea por ninho).

Para o cálculo da produção anual de filhotes (Tpf) utilizamos a 
fórmula: nº total de filhotes que deixaram o ninho em cada ano/nº 
total de ninhadas em cada ano (Ricklefs & Bloom 1977). Calcula-
mos para cada ano de 2003 a 2007 e a média ± EP total de todas as 
estações reprodutivas.

Calculamos a porcentagem de sucessos dos ovos (Sc) pela se-
guinte razão: (nº de filhotes que deixaram o ninho x 100)/nº de ovos 
postos (Skutch 1966). Calculamos para cada ano de 2003 a 2007 e a 
média ± EP total de todas as estações reprodutivas.

Calculamos o sucesso de Mayfield (1961, 1975) (Hensler & 
 Nichols 1981), o que representa a probabilidade de um casal gerar um 
ou mais filhotes após todo o ciclo do ninho. A taxa de predação apa-
rente (número de ninhos predados/número total de ninhos) de ninhos 
com ovos e ninhegos também foi calculada entre 2003 e 2007.

4. Determinação do hábitat de reprodução

Classificamos o hábitat de construção dos ninhos encontrados 
entre 2002 e 2007 de acordo com a fitofisionomia em que estes se 
encontravam. Para determinar o hábitat de preferência para a reprodu-
ção por T. savana, calculamos a porcentagem de ninhos encontrados 
em cada fitofisionomia da área da grade. 

5. Caracterização dos ninhos e ovos

Identificamos as espécies de planta-suporte dos ninhos encontra-
dos entre 2002 e 2007 através da comparação de amostras das mesmas 
com exsicatas depositadas no Herbário do Instituto de Biologia da 
Universidade de Brasília. Medimos a altura dos ninhos em relação 
ao nível do solo (cm) com o uso de uma trena, e pesamos e medimos 
(comprimento e largura) os ovos com auxílio, respectivamente, de 
um dinamômetro (g) e paquímetro (mm).

6. Análises estatísticas

Utilizamos o teste-t de student para testar se houve diferença 
significativa em todos os anos entre: a) taxa média de predação de 
ovos e ninhegos; e b) taxa média de sobrevivência diária (TSD) 
nas fases de ovos e ninhegos através do protocolo de Mayfield. 
Utilizamos uma ANOVA de uma via para testar a diferença entre os 
tamanhos das ninhadas nos anos de estudo. Transformamos (arco-
seno da raiz quadrada das porcentagens) as porcentagens antes das 
análises.  Realizamos as análises utilizando-se BioStat 2.0 (Ayres & 
 Ayres-Junior 2000) adotando o nível de significância de 5%.
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Figura 1. Número de ninhos iniciados, com ovos, com ninhegos e total de 
ninhos ativos de Tyrannus savana na ESECAE, Distrito Federal, em cada 
período de 10 dias (I, II e III) das estações reprodutivas de 2002 a 2007.

Figure 1. Number of nests initiated, with eggs, with nestlings and total active 
nests of Tyrannus savana in ESECAE, Distrito Federal, in each period of 
10 days (I, II e III) in the breeding seasons of 2002 to 2007.
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sendo a maior taxa registrada no ano de 2006 (0,8) (Tabela 1). A taxa 
média de fecundidade foi de 1,5 filhotes/fêmea, com a maior taxa 
(2,3) registrada em 2006 (Tabela 1). O cálculo da taxa de produção 
anual de filhotes teve seu maior registro também no ano de 2006, 
1,3 (filhotes/ninho), e a taxa média de todos os períodos reprodutivos 
foi de 1,04 ± 0,3 (Tabela 1). 

5. Destino dos ninhos 

Dos 65 ninhos monitorados entre 2003 e 2007, 56 localizavam-se 
dentro da grade de estudo da ESECAE. A maioria (52,5%) dos ninhos 
foi bem sucedida, sendo predação a principal causa de insucesso, com 
poucos ninhos abandonados (Tabela 2). A taxa média de predação foi 
de 68% para ovos e 32% para ninhegos, a qual foi significativamente 
diferente entre as fases do ninho (teste t com variâncias desiguais; 
t = 2,391, g.l = 8, p = 0,044).

A média do sucesso de Mayfield para os cinco anos foi de 
45,9% ± 1,1 e variou de 35,9 a 53,5% (Figura 6). A taxa média 
de sobrevivência diária (TSD) nas fases de ovos e ninhegos foi de 

Os ninhos de T. savana são normalmente abertos e em forma de 
tigela (Figura 2) e foram construídos, em sua maioria, sobre plantas-
suporte do gênero Kielmeyera Martius & Zuccarini (Guttiferae). Dos 
78 ninhos encontrados, a maioria foi construído em Kielmeyera sp., 
mas também em espécies da família Fabaceae, Stryphnodendron 
 adstringens Martius e Dimorphandra mollis Schott. Entretanto, 
muitas das espécies de plantas-suporte não puderam ser identificadas 
(43,8%; n = 34) (Figura 4). A altura média dos ninhos em relação ao 
nível do solo foi de 2,7 ± 2,0 m, variando entre 1,2 e 6 m. 

4. Taxas de eclosão, fecundidade, produção anual de 
filhotes e sucesso dos ovos

O tamanho da ninhada variou de um a três ovos entre 2003 e 
2007, com média 2,5 ± 0,3 ovos (n = 52) e moda de três ovos. O ta-
manho médio da ninhada não variou significativamente (F

4,47 
= 0,877, 

p = 0,513) entre os cinco anos de estudo (Figura 5). O comprimento 
e a largura média dos ovos foram 22,2 ± 0,2 mm e 15,8 ± 0,1 mm 
(n = 6), respectivamente, e o peso médio foi de 3,0 ± 0,2 g (n = 5).

A taxa média de sucesso dos ovos entre 2003 e 2007 foi de 39,2% 
variando de 29,4 a 50% (Tabela 1). A taxa média de eclosão dos 
filhotes para as cinco estações reprodutivas foi de 0,6 filhotes/ovo, 

Figura 2. Filhotes de Tyrannus savana com aproximadamente três dias de 
desenvolvimento (Foto: Mariana B. Silveira).

Figure 2. Nestlings of Tyrannus savana with approximately three days of 
development (Photo: Mariana B. Silveira).
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Figura 3. Tempo de incubação dos ovos (listras horizontais) e de permanência 
dos filhotes (listras enviesadas) de Tyrannus savana no ninho.

Figure 3. Incubation (horizontal lines) and nestling (cross-hatched lines) 
periods of Tyrannus savana in the nest.

Figura 4. Número de ninhos de Tyrannus savana construídos por espécie de 
planta suporte na ESECAE/DF.

Figure 4. Number of nests of Tyrannus savana built by support plant in 
ESECAE/DF.
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Figura 5. Porcentagem de ninhos de Tyrannus savana em relação ao tamanho 
da ninhada durante as estações reprodutivas de 2003 a 2007 (n = número de 
ninhos).

Figure 5. Percentage of Tyrannus savana nests for each clutch size during 
the breeding seasons from 2003 to 2007 (n = sample sizes).
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para várias espécies de tiranídeos (Oniki & Willis 1983, Cavalcanti 
& Pimentel 1988, Aguilar et al. 1999, Aguilar & Marini 2007) e de 
Passeriformes da região centro-sul do país (Alves & Cavalcanti 1990, 
Marini 1992, Duca & Marini 2004, Pinho et al. 2006). Várias outras 
espécies também nidificam no mesmo período na área de estudo, 
incluindo os Tyrannidae Suiriri islerorum Zimmer et al., 2001 (Lopes 
& Marini 2005a), Elaenia chiriquensis Lawrence, 1865 (Medeiros & 
Marini 2007) e Elaenia cristata Pelzeln, 1868 (Marini et al., 2009) e 
os Thraupidae Neothraupis fasciata Lichtenstein, 1823 (Duca 2007) 
e Cypsnagra hirundinacea Lesson, 1831 (Santos 2008). 

2. Determinação do período de incubação e de ninhegos

O período de incubação (13,6 dias) de T. savana na área 
de estudo foi menor do que encontrado em outro estudo no DF 
(16 dias) ( Pimentel 1985) e ao descrito por Negret & Negret 
(1981) (16 dias), mas semelhante ao do noroeste da Argentina 
(14 dias) ( Mezquida 2002). O tempo de incubação foi semelhante 
ao de Elaenia  chiriquensis (13,4 dias) (Medeiros & Marini 2007), 
 Neothraupis  fasciata (13 dias) (Duca 2007), S. affinis Burmeister, 
1856 e S.  islerorum (ambos 15 dias) (Lopes & Marini 2005a) e 
menor que Cypsnagra  hirundinacea (16 dias) (Santos 2008), todos 
passeriformes encontrados na mesma área de estudo. O período 
médio de permanência dos ninhegos no ninho (15 dias) foi simi-
lar ao encontrado por Mezquida (2002), 14,7 dias para a mesma 
espécie, e idêntico ao encontrado por Medeiros & Marini (2007) 
para E. chiriquensis na mesma área. Entretanto, esses valores 
foram bem distintos ao descrito (25 dias) por Negret & Negret 
(1981) para a mesma espécie. Outros estudos encontraram valores 
bem inferiores para N. fasciata (15 a 17 e 11,7 dias) (Alves & 
 Cavalcanti 1990 e Duca 2007) e bem superiores para Suiriri affinis 
(18,9) e S. islerorum (18,3) (Lopes & Marini 2005a). Portanto, o 
período de incubação registrado por nós está dentro do esperado 
para um tiranídeo insetívoro tropical. Períodos curtos de incuba-
ção e crescimento de filhotes são benéficos por diminuir o tempo 
de exposição do ninho à predação em ambos os períodos (Martin 
1987). No entanto, sair cedo demais do ninho também pode expor 
os filhotes à predação, uma vez que o curto período de tempo no 
ninho pode não proporcionar um desenvolvimento suficiente para 
o vôo e o conseqüente escape dos predadores. Sendo assim, cada 
espécie pode adotar uma estratégia diferente para aumentar seu 
sucesso reprodutivo. 

3. Hábitat de nidificação e plantas suporte

A preferência de T. savana em nidificar em ambientes com uma 
baixa densidade de vegetação arbórea, também foi constatada em 
outros estudos (Wetmore 1939, McNeil & Itriago 1968, Novaes 1973, 
De Schauensee & Phelps 1978). A espécie também pode ser observada 
reproduzindo em outras fitofisionomias de cerrado, bem como em 
áreas alteradas (Fernandez 1978, Negret et al. 1984, Pimentel 1985). 

0,96 ± 0,02 e 0,98 ± 0,02, respectivamente, não havendo diferença 
significativa entre elas (t = 1,552, g.l = 4, p = 0,195).

Discussão

1. Determinação do período reprodutivo

Os indivíduos de T. savana iniciaram sua reprodução, em média, 
após as primeiras chuvas de agosto/setembro, mesma época registrada 
para a espécie em outro estudo conduzido no Distrito Federal (INMET 
2008, Pimentel 1985). Este período assemelha-se ao encontrado 

Tabela 1. Taxas reprodutivas (Taxa de fecundidade (Tf); Taxa de produção de filhotes (Tpf); Taxa de eclosão (Te); Sucesso dos ovos (Sc) (%)) de Tyrannus 
savana de ninhos dentro da grade de estudo localizada na Estação Ecológica de Águas Emendadas durante as estações reprodutivas de 2003 a 2007. 

Table 1. Reproductive rates (Fecundity (Tf); Fledgling production (Tpf); Hatching rate (Te); Egg success (Sc) (%)) of Tyrannus savana in the studied grid in 
“Estação Ecológica de Águas Emendadas” during the breeding seasons of 2003 to 2007. 

Ano TF TPF Tec Sc
2003 1,4 (n = 13) 1,00 (n = 11) 0,54 (n = 13) 41,9 (n = 12)

2004 1,6 (n = 16) 1,12 (n = 16) 0,63 (n = 15) 44,4 (n = 15)

2005 1,0 (n = 8) 0,55 (n = 8) 0,42 (n = 8) 29,4 (n = 8)

2006 2,3 (n = 9) 1,33 (n = 9) 0,83 (n = 9) 50,0 (n = 9)

2007 1,1 (n = 8) 0,75 (n = 8) 0,48 (n = 8) 30,0 (n = 8)

Média ± EP 1,5 ± 0,4 (n = 52) 1,04 ± 0,3 (n = 52) 0,58 ± 0,2 (n = 53) 39,2 ± 1,4 (n = 52)

Tabela 2. Destino dos ninhos de Tyrannus savana dentro da grade de estudo 
localizada na Estação Ecológica de Águas Emendadas durante as estações 
reprodutivas de 2003 a 2007. 

Table 2. Fate of the nests of Tyrannus savana in the studied grid in “Estação 
Ecológica de Águas Emendadas” during the breeding seasons of 2003 to 
2007. 

Ano n  Sucesso Número de ninhos (%)
Predado Abandonado

2003 14 7 (50,0) 6 (42,9) 1 (7,1)

2004 16 10 (62,5) 6 (37,5) 0

2005 8 4 (50,0) 4 (50,0) 0

2006 9 5 (55,6) 4 (44,4) 0

2007 9 4 (44,4) 4 (44,4) 1 (11,1)

Média ± EP 56 52,5 ± 0,9 43,8 ± 0,7 3,7 ± 1,9
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Figura 6. Sucesso de Mayfield de ninhos de Tyrannus savana variando de 
35,9 a 53%. Números ao lado dos pontos na figura indicam o número de 
ninhos amostrados.

Figure 6. Mayfield nest success of Tyrannus savana ranging from 35.9 to 
53%. Numbers by the dots inside the figures indicate sample sizes.
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Tschudi, 1846 (Tyrannidae) (Aguilar 2001). Esta baixa taxa de 
eclosão pode ser devida à predação de ninhos na fase de incubação 
ou infertilidade dos ovos, mas não devido ao abandono dos ninhos, 
o qual foi raro.

A taxa de fecundidade anual representa a capacidade fisiológi-
ca e individual de cada fêmea da espécie em deixar descendentes 
(Saether & Bakke 2000). A taxa de fecundidade encontrada para 
T. savana (1,5 filhotes/fêmea) foi superior à média encontrada para 
E.  chiriquensis (1,1) (Medeiros & Marini 2007) e E. cristata (0,9) 
(Marini et al. 2009), e muito maior que a de N. fasciata (0,31) (Duca, 
2007) na mesma área. Este valor calculado deve ser próximo do 
valor real, pois a possibilidade das fêmeas realizarem mais de um 
evento reprodutivo dentro da mesma estação reprodutiva é pequena, 
ainda mais considerando uma estação reprodutiva tão curta como a 
de T.  savana. A fecundidade anual está fortemente relacionada ao 
tamanho da ninhada e é diretamente proporcional à taxa de mortali-
dade do adulto (Ricklefs 2000). Portanto, o valor reprodutivo de cada 
ano de reprodução é mais alto para espécies com alta fecundidade, 
como T. savana. O comportamento migratório deve ocasionar maior 
mortalidade dos adultos de espécies migrantes do que de espécies 
residentes, o que pode explicar em parte as maiores taxas de fecundi-
dade T. savana, assim como de E. chiriquensis (Medeiros & Marini 
2007), em relação às outras espécies da área de estudo. 

5. Destino e taxa de sobrevivência dos ninhos

A porcentagem média de ninhos bem sucedidos foi de 52,5%. Este 
sucesso é alto quando comparado a outros tiranídeos na mesma área 
de estudo, Elaenia chiriquensis (33%) (Medeiros & Marini 2007), 
Suiriri affinis (19%) e Suiriri islerorum (14%) (Lopes & Marini 
2005b), E. cristata (27,1%) (Marini et al. 2009) e aos traupídeos 
Neothraupis fasciata (28,6%) (Duca 2007) e Cypsnagra hirundinacea 
(32,7%) (Santos 2008), e é superior à média compilada por Lopes 
& Marini (2005b) para várias espécies de Tyrannidae neotropicais 
(43,6%). Passeriformes em outras regiões do centro-oeste do Brasil 
também apresentam baixas taxas de sucesso reprodutivo (Alves 
1990, Amaral & Macedo 2003, Pinho et al. 2006). Estudos realizados 
com tiranídeos no estado de Minas Gerais, Brasil, apresentaram um 
sucesso reprodutivo de 24,4% para Mionectes  rufiventris Cabanis, 
1846 (Aguilar et al. 2000), 33,8% para Leptopogon amaurocephalus 
(Aguilar 2001) e 58% para Lathrotricus euleri Cabanis, 1868 (Aguilar 
et al. 1999). Para alguns tiranídeos com ninhos abertos, em um estudo 
de 40 espécies de aves no  Equador a taxa de sucesso reprodutivo 
variou entre 39% em Muscigralla brevicauda Orbigny & Lafresnaye, 
1837 a 59% para Euscarthmus meloryphus Wied-Neuwied, 1831 
(Marchant 1960). Estudos sobre o sucesso reprodutivo demonstram 
que ocorre esta ampla variação nas taxas de aves tropicais (Martin 
1996). Comparativamente, as taxas de sucesso reprodutivo para aves 
temperadas são superiores, em torno de 50 a 80% (Ricklefs 1969, 
Martin 1993). O sucesso de T. savana, portanto, é mais elevado que 
o esperado para um tiranídeo tropical. O seu relativo alto grau de 
agressividade contra predadores que se aproximam do ninho pode ser 
um dos fatores que ajudam a aumentar seu sucesso, o que poderia estar 
relacionado a uma menor sobrevivência e relativo maior investimento 
em cada evento reprodutivo.

A média de sucesso de Mayfield obtida (45,9%) foi ligeiramente 
maior do que a encontrada para a mesma espécie em três anos de estu-
do, que variou de 36,9 a 41,1% (Pimentel 1985). Esta diferença pode 
ser devida ao maior grau de conservação da nossa área de estudo em 
relação à área de Pimentel (1985). O sucesso encontrado também foi 
maior que o de outros dois tiranídeos, S. affinis (19%) e S. islerorum 
(14%) (Lopes & Marini 2005b), e que o de dois traupídeos, N. fasciata 
(22,2%) (Duca 2007) e C. hirundinacea (26,7%) (Santos 2008), todos 
acompanhados na mesma área de estudos. Já nas florestas tropicais do 

Uma comparação do nosso estudo com o de Pimentel (1985) sugere 
que a densidade de ninhos de T. savana é aparentemente menor em 
hábitats de cerrado natural do que em hábitats alterados de Cerra-
do. Isto pode estar relacionado a uma menor densidade arbórea do 
cerrado alterado.

Tyrannus savana aparentemente seleciona plantas comuns e 
abundantes para construir seus ninhos. A maior utilização de espé-
cies do gênero Kielmeyera como planta-suporte pode ter se dado em 
função da sua maior disponibilidade no ambiente, uma vez que elas 
possuem um alto índice de valor de importância (IVI) em áreas de 
cerrado (Silva et al. 2002). Além disso, a maioria das espécies vegetais 
utilizadas como suporte para os ninhos de T. savana são comuns em 
cerrado típico na ESECAE, conforme levantamento fitossociológico 
(Silva Jr. & Felfili 1996).

Os ninhos de T. savana são simples em forma de tigela, cons-
truídos com raízes, gramíneas e gravetos como descritos por Negret 
& Negret (1981), Pimentel (1985) e Di Giacomo (2005). Sua altura 
média em relação ao nível do solo (2,7 m) foi um pouco menor do 
que a encontrada para outros estudos com T. savana que apresenta-
ram uma altura do ninho maior que 3 m (Pimentel 1985, Mezquida 
2002) e maior que para outros tiranídeos encontrados na área, como 
E.  chiriquensis (1,6 m) (Medeiros & Marini 2007), E. cristata (1,5 m) 
(Marini et al. 2009) e S. islerorum (1,4 m) (Lopes & Marini 2005a). 
Aparentemente existe uma ocupação diferenciada dos locais de ni-
dificação entre as espécies de tiranídeos da área de estudo, em geral 
com apenas T. savana posicionando seus ninhos na extremidade de 
galhos altos.

4. Taxas de eclosão, fecundidade e sucesso dos ovos

O tamanho da ninhada de T. savana variou de um a três ovos e 
teve moda de três ovos, semelhante a outros estudos no DF (Negret & 
Negret 1981, Pimentel 1985) e na Argentina (Mezquida 2002). Entre-
tanto, para Euler (1900) e Salvador (1983), a postura de T. savana é 
de quatro a cinco ovos. Segundo Skutch (1985), tiranídeos apresentam 
um tamanho de ninhada bastante uniforme, de dois ovos, com exceção 
de poucas espécies. Uma hipótese para se explicar estas exceções é de 
que Passeriformes da América do Sul migratórios (como é o caso de 
T. savana) colocam um maior número de ovos por estação reprodutiva 
que as residentes (Yom-Tov et al. 1994), mas esta hipótese ainda não 
foi confirmada. Contrário a esta hipótese é o fato de outro tiranídeo 
migratório comum na área de estudo, E. chiriquensis, ter tamanho 
médio de ninhada de dois ovos (Medeiros & Marini 2007). 

Neste estudo, assim como, em Mezquida (2002), T. savana 
apresentou um ritmo de postura diário, como esperado para tiraní-
deos. Entretanto, segundo Skutch (1960), a maioria das espécies de 
tiranídeos possui um ritmo de postura a cada dois dias.

A coloração dos ovos é branca com manchas marrom-aver-
melhadas como descrito por Negret & Negret (1981), sendo mais 
abundantes no pólo maior formando uma coroa (Di Giacomo 2005). 
Seu comprimento e largura média, assim como seu peso médio foram 
semelhantes ao encontrado por Mezquida (2002) (21,7 e 16,2 mm; 
3,1 g) e Di Giacomo (2005) (22 e 15,8 mm; 2,6 g). 

A taxa de sucesso dos ovos foi de 39,2%, superior ao encontra-
do na mesma área para E. cristata (31,4%) (Marini et al. 2009) e 
E. chiriquensis (28%) (Medeiros & Marini 2007). Também existe 
diferença entre as taxas de sucesso de ovos em Passeriformes de 
regiões tropicais e temperadas, sendo esta última maior (Ricklefs & 
Bloom 1977). A taxa de eclosão de ovos de T. savana de 0,6 filhotes/
ovo foi menor do que a encontrada para E. cristata (0,95) (Marini et al. 
2009) e E. chiriquensis (1,0) (Medeiros & Marini 2007) na mesma 
área de estudo e maior que a encontrada (0,35) por Skutch (1966) 
para aves da Costa Rica. Esta perda de aproximadamente 50% dos 
ovos é semelhante ao encontrado para Leptopogon amaurocephalus 
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e ninhegos. A explicação para este conjunto de características pode 
estar relacionada ao comportamento migratório da espécie, que deve 
ocasionar uma alta mortalidade dos adultos, diminuindo a longevidade 
e conseqüentemente, o número de estações reprodutivas. Assim, os 
resultados do presente estudo indicam para T. savana parâmetros 
reprodutivos intermediários entre uma típica espécie tropical e uma 
espécie de região temperada. 
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Lichtenstein, 1823 (48,9%) e Oncostoma olivaceum Lawrence, 1862 
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A defesa ativa do ninho através de comportamentos de tumulto 
pode ser uma das explicações para o alto sucesso reprodutivo de 
T. savana. Os tiranídeos freqüentemente defendem seus ninhos 
conspícuos de predadores (Murphy 1983). A tesourinha é reconhe-
cidamente uma agressiva defensora de seu ninho, atacando qualquer 
ave que sobrevoe seu território (Sick 1997), com relatos de agressões 
a Falco femoralis Temminck, 1822 e F. sparverius Linnaeus, 1758 no 
DF (Couto 1985). No entanto, Motta-Júnior (2007) relata a predação 
de um adulto de T. savana que exibia comportamento de tumulto por 
um caburé Glaucidium brasilianum Gmelin, 1788. 

O presente estudo não apresentou diferenças significativas entre 
as taxas médias de sobrevivência diária nas fases de ovos e ninhegos, 
o mesmo encontrado para outras espécies (Duca 2007, Medeiros & 
Marini 2007). Entretanto, foram observadas diferenças entre as fases 
do ninho quando consideradas as porcentagens aparentes, diferenças 
estas que podem ser devidas à fase de encontro dos ninhos que pode 
afetar os cálculos de sobrevivência aparente. É comum se observar 
diferenças nas taxas de sobrevivência para fases distintas do ninho 
(Davis et al. 1963, Sakai 1988, Caccamise 1976, Borges 2008, 
 Gressler 2008). Segundo a hipótese de Skutch (1985), o sucesso 
reprodutivo declina ao longo da estação, isso por que a predação 
aumentaria no período de alimentação dos filhotes, uma vez que a 
movimentação dos adultos ao redor do ninho para suprir os filhotes 
atrairia a atenção de predadores. A semelhança na sobrevivência 
diária entre as fases pode ser devido ao alto grau de investimento na 
reprodução por T. savana desde a fase de ovos.

6. Causas da perda 
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1999, 2000, Mezquida & Marone 2002, Picman et al. 2002, Lopes & 
Marini 2005b, Roper 2005, Pinho et al. 2006, Duca 2007, Medeiros 
& Marini 2007). A taxa de predação de ninhos nos trópicos é alta, 
em torno de 80 a 90%, mas pode variar entre regiões (Ricklefs 1969, 
Oniki 1979, Stutchbury & Morton 2001, Roper 2003), sendo em geral 
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7. Conclusão 

Diversos parâmetros reprodutivos estimados para T. savana no 
presente estudo revelaram ser diferentes do esperado para um tiraní-
deo tropical. O período reprodutivo foi mais curto que o esperado, o 
tamanho da ninhada foi maior, o sucesso dos ovos, a taxa de eclosão 
e a taxa de fecundidade também foram maiores que o esperado. 
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sucesso reprodutivo relativamente elevados, acima do esperado para 
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principal fator que afetou o sucesso dos ninhos foi a predação de ovos 
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of neotropical pioneer and early secondary tree species. Biota Neotrop. 9(1): http://www.biotaneotropica.org.
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Abstract: The increased forest cover loss in the tropical and subtropical regions has stimulated the development 
of restoration methods through tree plantations. Based on the successional model of forest development the use of 
different successional groups can be seen as a strategy to accelerate the re-composition of forests and an attempt 
to recover ecological conditions prior to disturbance. Tree species have particular growth rates and ecological 
needs, and this knowledge is important in the development of high diversity models of forest restoration. The 
objective of this study was to compare the initial growth and litterfall of native pioneer versus early secondary 
tree species in a mixed plantation system, and to determine the relationships between guilds and measurements. 
The comparison among species and guilds was made based on dendrometric and allometric parameters, and in 
terms of annual litterfall. The study was carried out in the Guarita Indian Area, Tenente Portela, Rio Grande do 
Sul, Brazil. Dendrometry of seven species was evaluated, including the pioneer tree species Mimosa scabrella 
Bentham, Trema micrantha (L.) Blume, Schinus molle L., Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong, and 
the early secondary tree species Peltophorum dubium (Spreng.) Taub., Cedrela fissilis Vell. and Tabebuia alba 
(Cham.) Sandwith. The litterfall was quantified for the first six species. The pioneer tree species exhibited higher 
average height, stem diameter and crown width than the early secondary tree species. The pioneer species (except 
E. contortisiliquum) showed also higher values of average annual litterfall. A positive interspecific correlation 
between stem diameter and annual litterfall was observed. The data indicate that the choice of the species and 
guilds is significant to the quality of the restoration. Nevertheless, the aboveground architecture may depend on 
species-specific allometric characteristics and a distinction among guilds was not observed.
Keywords: restoration ecology, secondary succession, allometry, successional guilds.

BENVENUTI-FERREIRA, G., COELHO, G.C., SCHIRMER, J. & LUCCHESE, O.A. Dendrometria e produção 
de serapilheira de espécies arbóreas neotropicais pioneiras e secundárias iniciais. Biota Neotrop. 9(1): http://
www.biotaneotropica.org.br/v9n1/pt/abstract?article+bn01109012009.

Resumo: A perda de cobertura florestal em regiões tropicais e subtropicais tem motivado o desenvolvimento de 
modelos de restauração florestal através do plantio de espécies arbóreas. Tendo como base o modelo sucessional, 
o uso concomitante de espécies de diferentes categorias sucessionais pode ser visto como uma estratégia no 
sentido de acelerar o retorno a condições prévias à perturbação. As espécies arbóreas têm ritmos de crescimento 
e necessidades ecológicas diferentes e este conhecimento é importante para o desenvolvimento de modelos de 
restauração florestal com alta diversidade. O objetivo deste estudo foi comparar o crescimento inicial e a queda 
anual de serapilheira de espécies arbóreas nativas pioneiras e secundárias iniciais em um sistema heterogêneo 
de plantio, determinando a correlação entre categorias sucessionais e medidas. A comparação entre espécies e 
categorias foi realizada considerando parâmetros dendrométricos e alométricos, e a queda anual de serapilheira. 
O estudo foi conduzido na Área Indígena Guarita, Tenente Portela-RS, Brasil, para sete espécies, incluindo as 
pioneiras arbóreas Mimosa scabrella Bentham, Trema micrantha (L.) Blume, Schinus molle L., Enterolobium 
contortisiliquum (Vell.) Morong, e as secundárias iniciais Peltophorum dubium (Spreng.) Taub., Cedrela fissilis 
Vell. e Tabebuia alba (Cham.) Sandwith. A avaliação da produção da serapilheira foi feita nas primeiras seis 
espécies. As espécies pioneiras apresentaram maiores médias de altura, diâmetro do fuste e largura da copa. As 
pioneiras (com exceção de E. contortisiliquum) também apresentaram valores médios mais elevados de queda 
de serapilheira. Uma correlação interespecífica entre diâmetro do caule e produção anual de serapilheira foi 
observada. Os dados indicam que a escolha das espécies e guildas tem influência significativa sobre a qualidade 
da restauração. Entretanto, a arquitetura da parte aérea depende das características alométricas específicas das 
espécies e uma distinção entre guildas não foi verificada.
Palavras-chave: restauração ecológica, sucessão secundária, alometria, categorias sucessionais.
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Introduction

The loss of forest cover and soil fertility in the tropics has stimulated 
the development of different models of ecological restoration. Strategies 
of forest restoration include imitating natural secondary succession, direct 
seed sowing, monospecific or mixed tree species plantation (Holl et al. 
2000, Martinez-Garza & Howe 2003), or even nucleation with key spe-
cies which could favor the succession (Reis et al. 2003). In several cases, 
the seedling plantings constitute a necessary step to obtain satisfactory 
regeneration since others strategies such as direct sowing or natural re-
generation	have	not	produced	the	expected	results	(Parrotta	&	Knowles	
1999, Camargo et al. 2002). Additionally, tree establishment contributes 
to a fast recovery of ecological processes and parameters e. g. the incre-
mental accumulation of litter, nutrient cycling, and the increase in faunal 
and floral diversity (Carlo et al. 2003, Ruiz-Jaén & Aide 2005).

Models of restoration based on a heterogeneous pool of tree 
species of different successional status have been proposed in Brazil 
over	the	last	two	decades	(Kageyama	et	al.	1989,	Knowles	&	Parrotta	
1995,	Kageyama	&	Gandara	2000,	Kageyama	et	al.	2003)	and	more	
recently in Asia (Shono et al. 2007). In these models it is assumed 
that the combination of guilds (pioneer, secondary and shade-tolerant 
tree species) can accelerate the return to the conditions prior to 
disturbance, in terms of floristic structure and soil biogeochemistry. 
Besides, some authors state that monospecific plantations, particularly 
some long lived pioneer tree species, can hinder the return of later 
successional species (Martinez-Garza & Howe 2003). On the other 
hand, some observations indicate that species are different in terms 
of contribution and interference to the restoration process (Powers 
et al. 1999, Meli 2003), which could be related to the successional 
guilds (Rodrigues & Gandolfi 2000). Few experimental tests have 
been made to validate these models or to determine differences among 
guilds which could interfere in the restoration. Given the ecophysi-
ological heterogeneity of tree species (Falster & Westwoby 2005), the 
knowledge of silvicultural and ecological parameters can facilitate 
planning	forest	restoration	(Knowles	&	Parrotta	1995).

Allometry research allows modeling the space required by the trees 
during development. In the forest restoration sucessional model, the ear-
ly successional species shade the late successional ones in the first years 
(Kageyama	et	al.	1989).	In	general,	pioneer	tree	species	have	higher	
growth rates (Botelho et al. 1996, Souza & Válio 2003, Laurance et al. 
2004, Nascimento et al. 2005), and respond better to fertilizers (Walker 
et al. 1996). Additionally, pioneer tree species respond positively to 
liming, for example T. micrantha (Adamski & Coelho, 2008). On the 
other hand, there are indications that the secondary tree species are more 
exigent in terms of nutrient availability, due to their lower efficiency in 
nutrient uptake (Gonçalves et al. 1992). However, the growth superiority 
of the pioneer tree species may not be universal. P. dubium and Cordia 
trichotoma Vell. attained higher heights 18 months after plantation when 
compared to the pioneer tree species Schinus terebinthifolius Raddi and 
Maclura tinctoria (L.) D. Don (Coelho et al. 2003).

Besides the faster growth rates, pioneer tree species exhibited 
higher litterfall rates (Leitão Filho 1993, Martins & Rodrigues 1999). 
Nevertheless, empirical comparisons among guilds in relation to an-
nual litterfall with neotropical species are rare, especially with even 
aged, mixed plantations. 

Our work was aimed at comparing the dendrometry, allometry 
and litterfall of native pioneer versus early secondary tree species 
in a mixed plantation system, verifying relationships between the 
guilds and measurements. The comparison among species and guilds 
was made based on dendrometric and allometric parameters, and in 
terms of annual litterfall. The hypothesis addressed here is that the 
dendrometry, allometry and litterfall differentiate not only the species 
but also the different successional categories.

Materials and Methods

1. Sites

 The studied plantations were created as an environmental amel-
ioration and forest restoration program in the Guarita Indian Area, 
Rio Grande do Sul, Brazil. The sites were previously subjected to 
severe deforestation and soil degradation by intensive monocultures 
and slash-and-burn agriculture.

The Guarita Indian Area is located in the Tenente Portela, 
 Miraguaí, Erval Seco and Redentora municipalities, in the Uruguay 
River basin and its affluent Guarita River, Rio Grande do Sul State, 
Brazil. The remnant forest is classified as Seasonal Forest. The 
climate is perhumid subtropical, with average annual temperatures 
of 19 °C and annual rainfall of 1.800 mm (Maluf 2000). Rainfall 
in the year of the seedling planting was 1.442 mm (2004), and 
thereafter it was 2.053 mm (2005) and 1.593 mm (2006), in Tenente 
Portela - RS, 10 km away from the studied sites (data supplied by 
cooperative COTRIJUÍ). The study was carried out in two sites 
named RC (27° 29’ 46” S and 53° 37’ 37” W) and FF (27° 24’ 22” S 
and 53° 43’ 37” W).

The prevalent soils in the area are classified as oxisols and in-
ceptisols (USDA, 1999). The physico-chemical profile of the sites 
is shown in Table 1 (provided by UNIJUÍ Soil Laboratory, 2004, 
and obtained under the recommendations of Tedesco et al. 1995). 
The soils samples were collected on each site in the 5-20 cm depth 
interval, through the sum of ten subsamples of nearly 100 g each 
one, distributed at random. The soil subsamples were mixed and 
homogenized prior to the analysis.

On each site the terrain was subsoiled and 5.0 mg.ha–1 of dolo-
mitic	 lime	was	incorporated	at	a	20	cm	depth.	A	granulated	NPK	
fertilizer (04-14-08) was mixed with the soil around the seedling at 
the moment of planting. 

The seedlings were produced in individual conic containers 
(75 cm3) in the Viveiro Regional, IRDeR/FIDENE, Augusto Pestana 
and were planted at densities of 1,667/ha (3 x 2 m). The seedling’s size 
ranged from 20 to 30 cm for all the species and they were 4-6 months 
old at plantation time. Each study site included an area of 3 ha that was 
planted (between July and August 2004) with seedlings of 38 native 
tree species of different successional groups in a mixed system. The 
survivorship after eight months was less than 50%  (Lucchese et al. 
2005), in this way the spacing among trees was in fact more than 
3 x 2 m in the major part of the period under evaluation, and can be 
considered random, considering that the dead trees were distributed 
by chance.

Only seven species were included in this study, given the low 
capability of surviving or reduced growth of the others (Lucchese 
et al. 2005). The species evaluated were the pioneer tree Schinus 
molle L., Mimosa scabrella Bentham, Trema micrantha (L.) Blume 
and Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong, and the early 
secondary tree Peltophorum dubium (Spreng.) Taub., Cedrela fissilis 
Vell. and Tabebuia alba (Cham.) Sandwith. Nonetheless, T. alba 
was not included in the annual litterfall quantification. The species 
classification into guilds followed Carvalho (1994) who oriented his 
classification based on Budowski (1965).

In both sites, annual crop plants, mainly maize, beans and peanuts, 
were cultivated among the lines of tree seedlings between 2004 and 
2005. However, in the FF site the annual plantation was abandoned 
e.g. the crop seeds were sowed but the crops were not harvested, and 
that is assumed here as the only difference between the sites in terms 
of crop cultivations. 
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2. Dendrometric parameters 

The growth is here evaluated through an instantaneous measure-
ment 2 years and 9 months after planting, and considering that the 
average size of the seedlings was not different among the species. 
Fifteen trees for each species were measured at both sites, totalizing 
30 plants per species. Height (h), stem diameter at 1.3 m above the 
soil (d) and crown width (w) were measured with a metric pole, a 
paquimeter and a metric tape, respectively. The crown width (w) was 
estimated as the geometric average of two measures of North/South 
and East/West axes. From the primary data the indexes h/w and h/d 
were calculated.

3. Litterfall

Two traps of 0.5 x 0.5 m were set up under each of four trees per 
species, 20 cm above the soil and 50 cm from the plant, totalizing 
eight traps per species, and only in the RC site. The traps were set up 
in the proximity of the trees since the plantation was heterogeneous 
and the contamination by litter from other trees could be minimized 
in such way. In addition, any materials from other species were dis-
carded. The traps had a nylon net bottom with 1.0 x 1.0 mm mesh. 
The intercepted litter (leaves, flowers, fruits, stalks) was gathered 
regularly at intervals of ca. 30 days between December 2005 and 
November 2006. The litter was dried in an air forced circulating oven 
during 24 hours at 40 °C, and weighed thereafter.

4. Experimental design and statistical procedures

The experimental design was completely randomized and the 
values data were transformed according to the square root of (X + 0.5) 
(Zar 1995). The dendrometric and allometric data and the indexes 
(h, d, w, h/w and h/d ) were submitted to a two-way ANOVA with 
species and site as independent variables. The annual litterfall data 
was analyzed through a one-way ANOVA. A Tukey test was used for 
multiple comparisons among the means (α = 5%).

Results

Both species and sites presented significant differences in pri-
mary dendrometric parameters (h, d, w). The two factors, species 
and sites, did not show a significant interaction (Table 2). Pioneer 
tree species attained greater height than the early secondary species 
after the first 33 months of growth (Figure 1). Among the pioneer 
species, M. scabrella (5.49 m) attained a significantly higher height 
than the other species (S. molle - 3.65 m, T. micrantha - 3.33 m and 
E. contortisiliquum - 3.43 m). 

The pioneer tree species also attained larger stem diameters 
after 33 months (Figure 1), especially M. scabrella with an average 
value of 10.2 cm. S. molle, T. micrantha and E. contortisiliquum 
had diameters between 6.0 and 8.0 cm. The mean stem diameters of 
the early secondary tree species were all under 4.0 cm. Pioneer tree 
species likewise had larger crown widths than the early secondary 
species (Figure 1). 

Allometric indexes differed significantly between species, but not 
between sites (Table 2). Furthermore, the differences among species 
were not related to the sucessional status. As a whole, pioneer tree 
species were not different from the early successional tree species 
(Figure 1). T. alba had the highest h/w value, and P. dubium and 
T. alba had the highest h/d values (Figure 1). 

Species showed significantly different mean values of annual lit-
terfall (one-way ANOVA, F = 61.11, df = 47, P < 0.0001).  Although 
pioneer tree species as a group were not significantly different 
from early secondary tree species, the pioneer tree species had 
remarkably higher litterfall deposition values, with the exception of 
E.  contortisiliquum (Figure 1). 

Across species, all dendrometric variables were high correlated 
with litter production: crown width (r2 = 0.81, P = 0.015), stem diam-
eter (r2 = 0.79, P = 0.019) and height (r2 = 0.77, P = 0.022).

Table 1. Physico-chemical profile of the soils in the experimental areas, Guarita Indian Area, Rio Grande do Sul State, Brazil, June 2004.

Tabela 1. Perfil físico-químico dos solos das áreas experimentais na Área Indígena Guarita, Rio Grande do Sul, Brasil.

clay
%

pH P K O.M.  Al Ca Mg H + Al CEC 
(pH 7,0)(mg.dm–3) (%) (cmolc.dm–3)

RC 56 5.2 < 3.0 200 2.1 0.1 4.3 0.6 4.9 10.3

FF 22 5.8 5.2 196 3.0 0.0 8.5 2.2 3.9 15.1

Table 2. Two-way ANOVA summary for the effects of species, site and its interaction on height (h), stem diameter (d), crown width (w) and the allometric indices.

Tabela 2. Sumário dos efeitos de espécie, sítio e sua interação sobre a altura (h), diâmetro do caule (d), largura da copa (w) e os índices alométricos, analisados 
por ANOVA de dois fatores.

Mean square

DF h d w h/w h/d

Species (Sp) 6 56.44*** 292.00*** 42.53*** 8.62*** 12.86***

Sites (Si) 1 16.04*** 112.20** 16.63*** 1.40n.s. 1.78n.s.

Sp x Si 6 0.95n.s. 12.95n.s. 1.34n.s. 0.21n.s. 1.38n.s.

Error 196 0.54 9.73 0.74 0.76 1.18

Total 209 - - - - -

n.s. indicates P > 0.05, **P < 0.001 and ***P < 0.0001.
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Figure 1. Dendrometric parameters, height (h), stem diameter (d) and crown width (w), allometric ratios, h/w and h/d, and annual litterfall at Guarita Indian 
Area, Brazil. The letters indicate differences on the Tukey test (α = 0.05). The pioneer tree species are represented by dark columns and early secondary tree 
species by light columns.

Figura 1. Parâmetros dendrométricos – altura (h), diâmetro do caule (d), largura da copa (w), índices alométricos (h/w e h/d), e produção anual de serrapilheira 
na Área Indígena Guarita, Brasil. As letras indicam diferenças com base no teste de Tukey (α = 0.05). As espécies pioneiras são representadas por colunas 
escuras e as secundárias iniciais por colunas claras.



69

Dendrometry of pioneer and early secondary trees

http://www.biotaneotropica.org.br/v9n1/en/abstract?article+bn01109012009 http://www.biotaneotropica.org.br

Biota Neotrop., vol. 9, no. 1, Jan./Mar. 2009

Discussion 

1. Dendrometry and allometry

The allometric ratios (h/w and h/d) can indicate how a plant allo-
cates its energy. There can be a more pronounced investment in height, 
in stem structure or in lateral ramifications, which could modify the 
relative crown width. The h/w index is sometimes used to evaluate the 
growth features of the trees, and may be related to the successional 
status (Davies et al. 1998; Barbosa 2000, Yamada et al. 2000). 

As ephemeral and light demanding species, pioneer tree spe-
cies are supposed adapted to quickly occupy open spaces. How-
ever, differences in terms of h/w between the pioneers and early 
successional tree species as groups were not observed in Guarita 
plantings. Only T. alba had a higher h/w mean value, matching 
the monopodial architecture reported in this species (Longhi 
1995). The results indicates that the pioneers tree species simply 
grow more rapidly in height, stem diameter and crown width, but 
maintain a similar architecture to the slower growing early suc-
cessional species P. dubium and C. fissilis when submitted to an 
equivalent condition. 

On the other hand, two early successional species, T. alba and 
P. dubium did exhibit significantly higher h/d ratios. This data sug-
gests a different architecture, e.g. greater height for a given stem 
diameter, which could be an adaptation to the light competition 
during early life stage and/or early succession stage. High h/d 
 ratio is positively related with shade tolerance (Davies et al. 1998). 
These species may not require full sunlight to the initial growth and 
thus may develop in more shaded forest environments, a feature 
typical of non-pioneer tree species (Denslow 1980, Gandolfi 2000, 
Yamada et al. 2000).

An interaction between sites and species was not observed 
 (Table 2), what suggests that differences among species do not depend 
on site on which the plants were grown.

The low h/w and h/d values of C. fissilis may be explained by 
the incidence of the insect borer Hypsipyla grandella Zeller, which 
destroys the terminal buds (Carvalho 1994, Durigan & Pagano 2004). 
These larvae damage the apical meristem, reducing the height growth 
and promoting the development of lateral buds. This Lepidoptera was 
observed in our study sites. 

2. Litterfall

Our data is in agreement with the hypothesis that the pioneer 
tree species have higher litterfall deposition (Leitão Filho 1993, 
Martins & Rodrigues 1999), with the exception of data from 
E.  contortisiliquum. Meanwhile, there is some controversy in the 
classification of this species among the pioneer tree species or the 
secondary tree species (Carvalho 1994, Ruchel et al. 2007). The 
contribution of E.  contortisiliquum to nutrient cycle and soil carbon 
accumulation tends to be lower than the other pioneer tree species 
analyzed.

The higher litterfall of the pioneer tree species is related to a 
high foliage turnover and a short leaf life span (Chabot & Hicks 
1982), which implies a salient contribution to increase the fertility 
of the upper soil horizons especially in the secondary succession 
 (Ruiz-Jaén & Aide 2005). 

The highest litterfall of M. scabrella (671 g.m–2/year) is far 
distinguished from the other tree species. This species, planted at 
a site degraded by bituminous schist in Paraná State, reached an 
average litterfall of 630 g.m–2/year between four and five years of 
age  (Chiaranada et al. 1983) and 479 g.m–2/year between four and 
nine years of age at the same site (Poggiani et al. 1987), and also 

705 g.m–2/year between two and three years old in Botucatu, São 
Paulo State (Bertalot et al. 2004). 

The early secondary forests tend to present lower litter deposition 
than the mature forest (Ruiz-Jaén & Aide 2005). The litter deposition 
of M. scabrella with ca. 2 years old approaches the mature forest 
since the litterfall in the Seasonal Forest ranges between 776 and 
920 g.m–2/year	 (Cunha	 et	 al.	 1993,	König	 et	 al.	 2002).	Neverthe-
less, the litterfall could be overestimated in the present study by the 
position of the litter traps close to the trees. In spite of that, the data 
indicates that M. scabrella could represent a noteworthy contribu-
tor in the succession process, especially to above-ground biomass 
accumulation and nutrient cycling, when compared with the other 
evaluated species. 

M. scabrella in monocultural plantations presents a putative 
high	biomass	accumulation	 (Somarriba	&	Kass	2001)	and	a	high	
contribution in terms of nitrogen accretion due to its symbiotic fixa-
tion (Carvalho, 1994). 

The significant correlation between stem diameter and annual lit-
terfall among the different tree species suggests that such correlation 
could be true in interspecific comparisons, at least among pioneer and 
early secondary tree species, as the intraspecific correlation observed 
by Adu-Bredu & Hagihara (2003). On the other hand, crown width 
seems to be as good predictor of litter production as stem diameter, 
in these early stages of succession.

M. scabrella and T. micrantha are short-lived species  (Carvalho, 
1994), which presented fast growing and high litterfall. In such 
way these pioneer tree species fulfill important goals in the forest 
restoration	 (Parrotta	 &	 Knowles	 1999,	 Martinez-Graza	 &	 Howe	
2003): fast basal area and biomass accumulation and avoidance of 
succession obstruction caused by plantations with only long-lived 
pioneer tree species.

The greater dendrometric values and annual literfall of the pio-
neers tree species suggest that the inclusion of such species can ac-
celerate the succession process through nutrient cycling and biomass 
accumulation. Further researches could contribute by confirming 
if differences observed in the initial growth period, reported in the 
present paper, will result in a significant interference in the long-term 
succession processes. In addition, other comparisons in the same 
environmental conditions could test if there are differences in the 
architecture of late sucessional species and the pioneer and early 
secondary species.

Conclusions 

In general, pioneer tree species presented higher values than 
early successional tree species in the dendrometric characteristics 
height, crown width and stem diameter. On the other hand, the two 
groups share similar allometric ratios. Pioneer tree species also tend 
to produce higher annual litterfall, and there is a correlation between 
dendrometric parameters and litterfall. Therefore, the choice of guilds 
can be significant to restoration plans.
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REIS, J.R. de M. & FONTOURA, T. 2009. Diversity of epiphytic bromeliads in the Reserva Particular do 
Patrimônio Natural Serra do Teimoso – Jussari, BA. Biota Neotrop. 9(1): http://www.biotaneotropica.org.br/
v9n1/en/abstract?article+bn01209012009.

Abstract: Vascular epiphytes are frequent in mesic habitats and mid-elevation regions. The present study 
investigated the diversity and species composition of epiphytic bromeliads in the Natural Reserve of Serra do 
Teimoso (RNST) located in a transitional area between ombrophilous and semideciduous forests. Adapted from the 
“Rapid and Representative Sampling of Vascular and Non-vascular epiphyte Diversity of Tropical Rain Forests” 
protocol, our survey method used eight phorophytes of Cariniana legalis	(Martius)	Kuntze	found	between	284	and	
573 m a.s.l.. We registered 19 morphospecies and 526 bromeliad groups. Almost one third of the species were 
classified as widely distributed and 27.3% are endemic to southern Bahia. Shannon index was 2.2 nats.ind–1 and 
the estimated number of species in this area was 25 (SD = ± 3.5). Most C. legalis harbored a similar abundance 
and species composition of epiphytes, which was dominated by Hohenbergia and Aechmea species. This study 
registered the occurrence of three species that are new to the state of Bahia, and one genus was collected for the 
first time in the RNST. Results are in accordance with the known pattern of lower epiphytic diversity in drier 
locations. Since all new records are exclusive to the crowns of large trees, the sampling of these new records was 
only possible because climbing techniques were used. Compared to other methodologies for floristic surveys, 
the one employed here demanded lower sample effort and yielded similar results. Large trees play an important 
role for epiphytes due to the concentration of species and individuals on them. Thus, the utilization of canopy 
methodologies in other field surveys would be desirable to sample appropriately epiphytes in large trees.
Keywords: conservation, semideciduous forest, epiphytes, Atlantic Rain Forest, Bromeliaceae.

REIS, J.R. de M. & FONTOURA, T. 2009. Diversidade de bromélias epífitas na Reserva Particular do 
Patrimônio Natural Serra do Teimoso – Jussari, BA. Biota Neotrop. 9(1): http://www.biotaneotropica.org.br/
v9n1/pt/abstract?article+bn01209012009.

Resumo: A presença de epífitas vasculares em florestas tropicais está freqüentemente associada a ambientes 
mésicos e de altitude média. Este trabalho objetivou investigar a diversidade e a composição de espécies de 
bromélias epífitas na Reserva Natural da Serra do Teimoso que é uma área de transição entre as florestas 
ombrófila e a semidecídua. A amostragem foi adaptada do “Protocolo para Amostragem Rápida e Representativa 
da Diversidade de Epífitas Vasculares e Não-Vasculares de Florestas Tropicais” utilizando-se oito indivíduos de 
Cariniana legalis localizados entre 285 m e 573 m de altitude. Foram registradas 19 morfoespécies e 526 grupos 
de bromélias. Quase um terço das espécies possui distribuição ampla e 27,3% é endêmica do sul da Bahia. O 
índice de Shannon foi 2,2 nats.indivíduo–1 e o número de espécies estimado foi 25 (SD = ±3,5). A maioria dos 
indivíduos de Jequitibá possuiu abundância e composição de bromélias semelhantes entre si com predominância 
de espécies de Aechmea e Hohenbergia. Três novas ocorrências para o sul da Bahia e mais um gênero ainda não 
coletado na área foram registrados. Os resultados estão de acordo com o padrão de menor diversidade de epífitas 
em florestas mais secas. Somente com técnicas específicas para acessar as grandes árvores do dossel, foi possível 
registrar as novas ocorrências, pois tais espécies são exclusivas das copas das grandes árvores. Comparada as 
outras metodologias para levantamentos florísticos, a metodologia empregada teve um baixo esforço amostral 
apresentando resultados semelhantes. As grandes árvores possuem especial importância para as epífitas devido à 
concentração de espécies e de indivíduos sobre elas. Assim, seria aconselhável que outros levantamentos utilizassem 
metodologias de acesso ao dossel para coletar epífitas mais apropriadamente nas grandes árvores.
Palavras-chave: conservação, floresta semi-decídua, epífitas, Floresta Atlântica, Bromeliaceae.
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Material e Métodos 

1. Área de estudo

O estudo foi realizado na Reserva Particular do Patrimônio  Natural 
da Serra do Teimoso (RNST; 15° 08’S e 39° 31’ W), município de 
 Jussari, Bahia (Figura 1). As partes mais altas da RNST atingem 
850 m.s.m. e a vegetação pode ser classificada como transicional entre as 
florestas ombrófila densa e a estacional semidecidual (Veloso 1991). A 
vegetação é permanentemente úmida nos topos de morro e semidecídua 
somente nas altitudes mais baixas (Jardim 2003). A temperatura média 
anual é de 23,5 °C, a precipitação anual varia de 1.200 a 1.600 mm 
anuais, havendo 2 a 3 meses mais secos entre junho e agosto. O clima 
é	Am	na	classificação	de	Köppen	(Landau	2003).	

A RNST possui ca. de 200 ha e possui um dossel bastante descon-
tínuo, com árvores de grande porte que podem atingir 50 m de altura 
e até 35 cm de diâmetro. Amorim et al. (2005) assinalam que várias 
espécies vegetais de grande valor econômico estão presentes nesta 
área: pau-brasil (Caesalpinia echinata Lam.); jequitibá (Cariniana 
legalis (Martius)	 Kuntze);	 oiticica	 (Brosimum guianense (Aubl.) 
Huber); sapucaia (Lecythis pisonis (Cambess.) Miers); pau-d’arco 
(Tabebuia bilbergii (Bureau	&	K.Schum.)	Standl.),	dentre	outras.	

Dados sobre as espécies vegetais coletadas estão disponíveis em 
http://www.nybg.org/bsci/hcol/netr/ e os trabalhos sobre o dossel da 
RNST estão disponíveis em http://www.ib.unicamp.br/profs/fsantos/
ne313/index.html

2. Amostragem

A coleta de dados foi feita durante uma semana do mês de abril de 
2005. A metodologia de amostragem de oito árvores foi adaptada do 
“Protocolo para Amostragem Rápida e Representativa da  Diversidade 
de Epífitas Vasculares e Não-Vasculares de Florestas Tropicais” 
( Gradstein et al. 2003). Este protocolo recomenda a amostragem em 
oito árvores adultas de dossel em 1 ha de floresta, bem como arvoretas 
e arbustos ao redor de cada árvore, perfazendo uma área de 20 x 20 m 
ao redor da árvore selecionada. 

Foram desenvolvidos trabalhos piloto, que mostraram a presença 
de epífitas somente nas copas das árvores com circunferência à altura 
do peito (CAP) ≥ 100 cm e a ausência de epífitas nos troncos das ár-
vores menores (http://www.ib.unicamp.br/profs/fsantos/ne313/ index.
html). Cariniana legalis (jequitibá) foi escolhida como espécie foco 
por ser uma espécie de dossel, ser dominante na área e por possuir 
muitas epífitas. Uma vez que alguns dos indivíduos encontravam-se 
separados em linha reta por mais de 100 m, optou-se pela padroniza-
ção do número de forófitos em detrimento da área de 1 ha recomen-
dada por Gradstein et al. (2003). Assim, oito indivíduos de C. legalis 
foram escolhidos aleatoriamente no terreno, entre 285 e 573 m.s.m. 
A altitude e localização de cada um dos forófitos foi obtida através 
de GPS. Todos os forófitos amostrados possuíam mais de 30 m de 
altura. A área de 20 x 20 m ao redor dos oito forófitos confirmou a 
inexistência de epífitas em outras árvores e arbustos ao seu redor. 

Os oito forófitos foram escalados através de técnicas de ascensão 
vertical (“single rope technique”, Perry 1978) que são adaptações 
de técnicas de escalada em rocha às árvores (Padget & Smith 1989). 
Diferentemente da técnica empregada por Perry (1978), em todas as 
ascensões foram utilizadas cordas de segurança. 

A abundância de cada uma das espécies foi registrada a partir 
do centro da copa, contando-se o número de grupos em todos os 
ramos dos jequitibás. Os grupos foram definidos como qualquer 
agregado de rosetas de bromélias, fossem eles formados por uma 
ou por várias rosetas. Grupos distintos foram registrados no caso 
de haver uma separação visível entre os grupos, sem a emissão de 
estolões entre um grupo e outro. O registro dos grupos foi feito 

Introdução

A presença de epífitas vasculares em florestas tropicais está 
freqüentemente associada a ambientes mésicos e de altitude média. 
Geralmente, a riqueza é maior nas altitudes intermediárias das 
montanhas, havendo certa variabilidade de acordo com os locais 
inventariados. Por exemplo, trabalhos desenvolvidos em escala local 
no México, Colômbia e Equador, apontam respectivamente, picos de 
riqueza de espécies a 1.430 m, 2.350-2.600 m e a 1.600 m de altitude 
(Krömer	et	al.	2005).	Por	outro	lado,	plantas	epífitas	são	infreqüentes	
em ambientes que possuem baixa umidade ou que passem por algum 
período de seca (Gentry & Dodson 1987, Benzing 1990). Segundo 
Gentry & Dodson (1987) o epifitismo é representado nestes locais, por 
espécies das famílias mais adaptadas ao epifitismo como cactáceas, 
bromeliáceas e orquidáceas.

A Floresta Atlântica na região sul da Bahia possui suas áreas 
variando desde locais úmidos próximos ao litoral até áreas mais 
secas, que são substituídas pela caatinga na região a oeste do estado. 
Gouvêa et al. (1976) classificaram estas formações florestais como 
mata higrófila (na porção a leste), mata mesófila e matas de cipó 
(nas regiões a oeste). Em algumas regiões, a transição entre matas 
higrófilas e mesófilas pode ocorrer entre 80-100 km da costa, como 
é o caso da região de Floresta Atlântica localizada em Jussari que 
possui componentes florísticos de florestas mais secas (Jardim 2003, 
Amorim et al. 2005). Embora a composição florística da região de 
Jussari seja relativamente conhecida (Amorim et al. 2005), os únicos 
estudos referentes às epífitas são provenientes de Una (Alves 2005) 
que se localiza em linha reta a aproximadamente 80 km à leste de 
Jussari, na floresta higrófila. 

Nas matas higrófilas da Bahia, a maioria das bromélias epífitas 
pertence à subfamília Bromelioideae e os estudos conduzidos até 
o momento sugerem que amostrar espécies de bromélia com esta 
forma de vida significa amostrar a maioria das espécies que possam 
ocorrer em áreas de mata higrófila (Alves 2005). Estas epífitas 
ocorrem com menos freqüência em árvores com diâmetros pequenos 
(ca. de 5 cm) e mais freqüentemente em árvores que possuem diâ-
metros acima de 10 cm. A maior freqüência de epífitas em árvores 
com grandes diâmetros aparentemente não é uma exclusividade das 
bromélias das matas higrófilas sul baianas, mas ocorre de maneira 
geral em outras áreas de florestas tropicais (Migenis & Ackerman 
1993, Zotz & Vollrath 2003). Além deste padrão de ocupação das 
árvores, levantamentos realizados nas florestas do Panamá (Nieder 
et al. 2001), México,  Bolívia e Venezuela têm indicado que a área 
necessária para amostrar a maioria das espécies epífitas a ocorrer 
em uma região é relativamente pequena se comparada à área ne-
cessária para amostrar a maioria das espécies de plantas terrestres 
(Nieder et al. 1999, Gradstein et al. 2003). Estas características da 
comunidade epífita levaram Gradstein et al. (2003) a desenvolverem 
um protocolo rápido de levantamento da diversidade de epífitas 
juntamente com a utilização de estimadores de riqueza (Colwell & 
Codington 1994, Gotelli & Colwell 2001). Tais protocolos rápidos e 
a utilização de estimadores representam uma ferramenta a mais para 
auxiliar na tomada de decisões de cunho conservacionista, sendo 
desejáveis, por exemplo, para a região sul da Bahia que possui cerca 
de 47% de sua área ocupada por pastagens e agricultura e 14% por 
florestas em estágio inicial de regeneração (Landau 2003). 

Assim, este trabalho objetiva determinar a diversidade de espécies 
de bromélias epífitas em uma área de transição entre as matas higrófila 
e mesófila e discutir aspectos sobre a conservação e a ocupação do 
hábitat de epífitas.
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ocorrentes na Floresta Atlântica, em outros biomas brasileiros e em 
outros países; iii) ocorrendo da Floresta Atlântica do sul da Bahia até 
as regiões ao sul deste bioma; e iv) ocorrentes na Floresta Atlântica 
da região sudeste até a região nordeste deste bioma.

3. Análise de dados

A diversidade de espécies na área e em cada um dos forófitos 
foi calculada com o índice de Shannon: H’ = –Σ [(n

i
/N) ln (n

i
/N)] 

onde: n
i
 = número de indivíduos da espécie i; N = número total de 

indivíduos da amostra.
A estimativa do número total de espécies presente nas árvores foi 

calculada pelo estimador Chao 2, com correção para sub-amostras, 
utilizando-se o programa EstimateS (Colwell 1997). As amostras 
foram aleatorizadas 500 vezes.

Resultados

Foram registradas 19 morfoespécies e 526 grupos de bromélias 
sobre jequitibás (Tabela 1). Do total de morfoespécies, 11 (57,9%) 
foram determinadas até espécie. Três das onze espécies (27,3%) 

com o auxílio de binóculos, os grupos foram fotografados para 
auxiliar na determinação das espécies ou dos morfotipos e quando 
possível, houve a coleta de material botânico. Além disso, carac-
teres vegetativos e/ou reprodutivos foram anotados para todos os 
grupos para também auxiliar na determinação das espécies. Embora 
Tillandsia usneoides (L.) L. ocorra sobre os forófitos, ela não foi 
incluída nas análises por necessitar de outro método para a medição 
de sua abundância.

Tanto o material botânico quanto as fotos foram utilizadas 
para a elaboração da lista de espécies. Assim, indivíduos estéreis 
morfologicamente diferentes de todas as demais espécies coletadas 
foram morfotipados. As exsicatas foram depositadas no herbário da 
Universidade Estadual de Santa Cruz (HUESC).

A distribuição geográfica das espécies foi determinada através 
da consulta à bibliografia especializada (Smith & Downs 1977, 
1979, Leme 1987, 1997, 1999, Siqueira Filho & Leme 2006) e aos 
herbários do Centro de Pesquisas e Estudos do Cacau (CEPEC) e da 
Universidade Estadual de Santa Cruz (HUESC). O exame das exsi-
catas e a consulta à bibliografia permitiram que as espécies fossem 
agrupadas em: i) ocorrentes do sul da Bahia até o Espírito Santo; ii) 
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Figura 1. Mapa da área de estudos da região sul da Bahia.

Figure 1. Map of study area located in southern Bahia region.
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Flora Neotropica (95 espécies, T. Fontoura & T.Wendt, dados não 
publicados) e pela alta diversidade em altitudes médias (Cardelús 
et al. 2006), é provável que algumas das espécies não determinadas 
de Jussari sejam novas espécies a serem descritas. 

 O registro de 19 espécies de bromélias sobre uma só espécie 
arbórea dominante na área (0,89 indivíduos/ha; W. Thomas et al., 
dados não publicados) e a ausência de epífitas nas árvores de pe-
queno e médio porte indicam que os grandes jequitibás devem ter 

apresentaram distribuição ampla, quatro espécies ocorrem na Floresta 
Atlântica da região sul do Brasil (36,4%), três espécies (27,3%) são 
endêmicas e uma espécie ocorre na Floresta Atlântica desde a região 
sudeste até a região nordeste. Edmundoa lindenii, Vriesea flammea e 
V. paratiensis são novas ocorrências para a região nordeste da Floresta 
Atlântica, possuindo distribuição anteriormente registrada somente 
para a região sul da Floresta Atlântica.

No forófito localizado na menor altitude foram encontradas 
seis espécies de bromélia e no forófito de maior altitude, nove es-
pécies, havendo cinco a dez espécies nos forófitos localizados em 
altitudes intermediárias (Tabela 2). O mesmo padrão de variação foi 
observado para a abundância e para a diversidade de bromélias nas 
árvores das diferentes altitudes. A diversidade geral da área foi de 
2,2 nats.indivíduo–1. O número total de espécies estimado para a área 
foi de 25 ( SD = ± 3,5; Figura 2).

Discussão

Pouco mais da metade das espécies de Jussari foi determinada, 
indicando a necessidade de levantamentos florísticos que possibilitem 
a descrição e a elaboração de chaves de identificação das espécies 
ocorrentes na região. Jussari representa uma entre outras localidades 
do sul da Bahia que possuem matas de encosta pouco conhecidas, 
pois todos os trabalhos que abordam a florística das espécies do sul 
da Bahia são fortemente centrados em matas de baixada (Smith & 
Downs 1974, 1977, 1979, Leme 1997, 1999, Alves 2005). A julgar 
pela alta diversidade florística do sul da Bahia (Martini et al. 2007), 
pelo número de espécies publicadas para a família Bromeliaceae na 

Tabela 1. Espécies de bromélias epífitas, abundância sobre os forófitos e distribuição geográfica das espécies de Bromeliaceae sobre C. legalis na RPPN Serra 
do Teimoso (Jussari, Bahia). Endêmica - espécie ocorrente do sul da Bahia até o Espírito Santo; Ampla - ocorrentes na Floresta Atlântica, em outros biomas 
brasileiros e em outros países; FAS - espécie ocorrente da Floresta Atlântica do sul da Bahia até regiões ao sul deste bioma; FASeNe - espécie ocorrente na 
Floresta Atlântica da região sudeste até a região nordeste.

Table 1. Species, abundance and geographic distribution of epiphytic bromeliads in C. legalis in RPPN Serra do Teimoso (Jussari, Bahia). Endêmica - oc-
curring from south Bahia to state of Espírito Santo; Ampla - occurring in Atlantic Rainforest, other Brazilian biomes and other countries; FAS - occurring 
from Atlantic Rainforest of south Bahia to southern regions of Atlantic Rainforest; FASeNe - occurring from southeastern Atlantic Rainforest to northeastern 
Atlantic Rainforest.

Espécies Abundância de grupos Distribuição geográfica
Aechmea cf. blanchetiana (Baker) L. B. Smith 4 Endêmica

Aechmea patentissima (Mart. Ex Schult. & Schult.f.) Baker 128 FASeNe

Aechmea nudicaulis (L.) Griseb. 8 Ampla

Aechmea sp1 16 -

Aechmea sp2 2 -

Bromeliaceae indet. 1 -

Edmundoa lindenii (Regel) Leme 3 FAS

Hohenbergia disjuncta L. B. Sm. 108 Endêmica

Neoregelia sp1 3 -

Neoregelia sp2 5 -

Tillandsia gardnerii Lindl. 50 Ampla

Tillandsia sp2 3 -

Tillandsia sp1 19 -

Tillandsia tenuifolia L. 20 Ampla

Vriesea dictyographa Leme 23 Endêmica

Vriesea flammea L. B. Sm. 25 FAS

Vriesea ensiformis (Vell.) Beer 14 FAS

Vriesea paratiensis E.Pereira 91 FAS

Vriesea sp1 3 -

Total 526 -

Tabela 2. Forófitos, altitudes, número de espécies sobre os forófitos (spp), 
abundância e diversidade (H’) de Bromeliaceae epífitas na RPPN Serra do 
Teimoso (Jussari, Bahia).

Table 2. Phorophytes, altitude, species number in phorophytes (spp), abun-
dance and diversity (H’) of epiphytic bromeliads in RPPN Serra do Teimoso 
(Jussari, Bahia).

Forófito Altitude (m) Spp Abundância H’
J8 573 9 83 1,8

J7 479 10 109 1,7

J6 439 7 18 1,7

J5 439 6 14 1,5

J4 429 5 52 1,2

J3 421 9 46 2,0

J2 295 9 151 1,2

J1 285 6 53 1,5

Total - 19 526 2,2
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coletadas e uma grande diferença no esforço amostral. Enquanto o 
presente trabalho registrou as 19 espécies em uma semana, Amorim 
et al. (2005) utilizaram os dados provenientes de coletas realizadas 
entre 1997 e 2004, de coletas acumuladas no Herbário do Centro de 
Pesquisas do Cacau e de dados de um inventário fitossociológico 
(W. Thomas et al., dados não publicados). Embora diferenças nas 
metodologias impeçam comparações em relação às espécies cole-
tadas, a diferença no esforço amostral entre os levantamentos e a 
semelhança no número de espécies indica que ajustes metodológicos 
em estudos florísticos e de diversidade seriam altamente desejáveis. 
Assim, seria interessante que levantamentos florísticos incluíssem a 
coleta no dossel utilizando diferentes espécies arbóreas de grande 
porte para amostrar a riqueza e diversidade de bromélias ou de epífitas 
em geral com um menor esforço amostral. A metodologia de campo 
aqui adotada permitiu a coleta de um gênero não registrado na área 
(Neoregelia spp.) pelo levantamento de Amorim et al. (2005) e a coleta 
de três novas ocorrências para a região nordeste da Floresta Atlântica 
(Edmundoa lindenii, Vriesea flammea e V. paratiensis). Estas espécies 
possuíam distribuição geográfica registrada anteriormente somente 
para a região sul da Floresta Atlântica.

Mais de um quarto (27,3%) das bromélias de Jussari tem ocorrên-
cia restrita ao eixo sul da Bahia e Espírito Santo e uma percentagem 
bem maior (cerca de metade das espécies) de bromélias endêmicas 
para este mesmo trecho geográfico, foi encontrada nas matas úmidas 
de Una (Alves 2005). Embora comparações diretas entre as localida-
des devam ser tomadas com reserva, o padrão geral de diminuição da 
percentagem de espécies endêmicas ocorreu com bromélias epífitas 
de maneira semelhante ao ocorrido com a flora em geral. Enquanto 
as regiões de Una e Serra Grande apresentaram respectivamente 
28,1 e 26,5% de endemismo de plantas vasculares (Amorim et al. 
2005), a região de Jussari apresentou somente 7,3% de espécies 
endêmicas para a região entre Bahia e Espírito Santo. 

Uma vez que plantas epífitas são caracterizadas pelo alto en-
demismo	 (Koopowitz	 et	 al.	 1993,	Turner	 et	 al.	 1994,	 Koopowitz	
1994a, b) e pela preponderância da família Orchidaceae nas florestas 
tropicais	da	Ásia,	África	(Koopowitz	et	al.	1993,	Tuner	et	al.	1994,	
Koopowitz	1994a,	b)	e	Floresta	Atlântica	do	Brasil	(Kersten	&	Silva	
2001,  Gonçalves & Waechter 2002, Borgo & Silva 2003, Giongo 
& Waechter 2004), é provável que a percentagem de endemismo 
presente para as Bromeliaceae seja uma estimativa otimista do 
endemismo presente na família mais rica em espécies epífitas, no 
caso, Orchidaceae. 

O número estimado de bromélias epífitas na RNST (25 ± 3,5) foi 
menor do que o número de bromélias epífitas estimado para a região 
de Una (33 ± 3,74; Alves 2005) confirmando a afirmação de Gentry & 
Dodson (1987) e Benzing (1990) de que áreas com baixa umidade ou 
com períodos de seca tendem a possuir um menor número de epífitas. 
Para a área investigada, o período de seca que ocorre nos meses de 
junho e julho deve ser um fator determinante para a diminuição do 
número de espécies epífitas. Hohenbergia disjuncta e H. blanchetiana 
são exemplos de espécies presentes na área e que ocorrem também 
em outras regiões do sul da Bahia com algum grau de perturbação e, 
portanto, sujeitas a algum grau de dessecação no dossel. 

Várias características das Bromeliaceae e de epífitas indicam 
que o estabelecimento desta forma de vida nas árvores da RNST 
seja dificultado pela baixa retenção de umidade entre as árvores da 
floresta ocasionada pelas numerosas rochas no chão que distanciam as 
árvores umas das outras (Fontoura, obs. pess.). Embora as Bromelia-
ceae sejam capazes de ocupar locais extremamente xéricos (Benzing 
2000) a presença de alguma fonte de umidade é necessária para que 
maiores densidades destas plantas possam ocorrer. Este é o caso de 
Nidularium procerum Lindman, N. innocentii Lemaire e de Aechmea 
bromeliifolia (Rudge) Baker que, embora terrestres, ocorrem em altas 

um importante papel para a manutenção da diversidade e riqueza de 
espécies epífitas em outras áreas de floresta da região. 

Trabalhos realizados em escala regional poderão verificar a hi-
pótese de C. legalis ser uma espécie também importante para epífitas 
ao longo da Floresta Atlântica, hospedando esta forma de vida em 
maior abundância ou riqueza se comparada a outras espécies arbóreas. 
Esta hipótese é baseada em trabalhos realizados em escala local, que 
mostraram que algumas espécies arbóreas são desproporcionalmente 
propícias ao epifitismo (Waechter 1980, Benzing 1990), que C. legalis 
ocorre desde o estado de Pernambuco até o estado de São Paulo, 
sendo uma espécie característica do dossel, com grandes diâmetros 
(Sebben et al. 2000). Uma vez que a Floresta Atlântica é um bioma 
predominantemente úmido e que árvores com grandes diâmetros são, 
em sua maioria, forófitos de epífitas (Migenis & Ackerman 1993, 
Zotz & Vollrath 2003, Alves 2005) é provável que esta hipótese seja 
verdadeira.

Os dados sobre a riqueza e abundância de bromélias por forófito 
podem ser usados para extrapolar quantas espécies e grupos de bro-
mélias epífitas seriam eliminados do terreno no caso da eliminação 
de áreas florestais nesta região. Jussari é uma amostra da condição da 
paisagem a oeste da Floresta Atlântica no sul da Bahia, onde as áreas 
florestais são reduzidas a manchas de floresta (neste caso, 200 ha de 
floresta) rodeadas por áreas de pasto (Landau 2003). Deste modo, 
aproximando a densidade de C. legalis encontrada por W. Thomas 
et al. (dados não publicados) para um indivíduo por hectare, a retirada 
seletiva de jequitibás em outras matas de encosta de baixa altitude, 
implicaria na perda de seis a dez espécies e de 46 a 151 grupos de 
bromélias por hectare. Embora outros levantamentos em fragmentos 
de mata na região de Jussari sejam necessários, é provável que esta 
estimativa não esteja longe dos valores reais. Trabalhos desenvolvidos 
em outras florestas tropicais têm indicado que plantas epífitas possuem 
uma rápida estabilização da curva de acumulação de espécies devido 
à acumulação de muitas epífitas em alguns forófitos (Nieder et al. 
1999, 2001, Gradstein et al. 2003). Esta característica da comunidade 
epífita faz com que o número de epífitas a ocorrer em uma região seja 
rapidamente alcançado utilizando-se uma área amostral relativamente 
pequena, se comparada à área necessária para amostrar espécies 
arbóreas (Nieder et al. 1999, 2001). 

Comparando-se o número de espécies coletadas e o esforço 
amostral deste trabalho com o levantamento realizado por Amorim 
et al. (2005) pode-se notar uma semelhança no número de espécies 
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Figura 2. Curva de acumulação de espécies de bromélias epífitas sobre 
C.  legalis na RPPN da Serra do Teimoso (Jussari) Bahia. S
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Figure 2. Species accumulation curves of epiphytic bromeliads in C. legalis, 
RPPN Serra do Teimoso (Jussari) Bahia. S

obs
 = observed species number; 

standard deviations represented to each estimated value.
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densidades (436/0,01 ha, 1364/0,03 ha e 150/0,015 ha respectivamen-
te) somente em locais inundados da Floresta Atlântica (Freitas et al. 
1998, Scarano et al. 2002). Estes trabalhos indicam que esta prefe-
rência pelos microhábitats inundados em comparação com os secos, 
ocorre como forma de aumentar a umidade do ar local, contribuindo 
para a melhor retenção de água nos tanques das bromélias (Scarano 
et al. 2002). A umidade retida nas cascas das árvores também é o 
principal fator para aumentar a abundância de Tillandsia usneoides 
(L.) L. nos troncos das árvores em florestas subtropicais dos Estados 
Unidos (Callaway et al. 2002). Uma vez que a região Jussari possui 
um período de seca de dois a três meses, é uma floresta semidecídua 
e os potenciais forófitos estão afastados entre si, parece improvável 
que a umidade existente na área seja suficiente para manter a riqueza 
e a abundância de epífitas em profusão.

A estabilização da curva de acumulação de espécies indica que 
a modificação na composição de espécies de bromélias é relativa-
mente baixa dentro da faixa altitudinal analisada. Embora o primeiro 
jequitibá esteja a 285 m altitude e o último jequitibá se localize em 
uma altitude duas vezes maior (573 m), a abundância e o número 
de espécies epífitas é semelhante entre a maioria das árvores inves-
tigadas, entretanto, o único jequitibá com composição de espécies 
diferenciada, se localiza na maior altitude. Esta baixa modificação na 
composição de epífitas já foi assinalada por outros autores em loca-
lidades da América Central e em florestas de planície da Amazônia 
(Nieder et al. 1999, 2001), ocorrendo também na região de Una que 
possui altitude máxima de 100 m.s.m. (Alves 2005). 

Conclusão

O registro de 19 morfoespécies e a estimativa de 25 espécies 
de bromélias epífitas a ocorrerem na RNST estão de acordo com 
o padrão de menor diversidade de epífitas em florestas mais secas. 
Embora haja baixa diversidade, a metodologia de acesso ao dossel 
foi fundamental para coletar epífitas que são exclusivas das copas 
das grandes árvores. Isto permitiu o registro de três espécies que não 
possuíam registro para a região nordeste da Floresta Atlântica e de um 
gênero ainda não coletado na área. Comparada a outras metodologias 
utilizadas para levantamentos florísticos, a metodologia empregada 
teve um baixo esforço amostral apresentando resultados semelhantes. 
As grandes árvores possuem especial importância para as epífitas 
devido à concentração de espécies e de indivíduos sobre as copas 
das árvores. Assim, seria aconselhável que outros levantamentos 
utilizassem metodologias de acesso ao dossel para coletar epífitas 
mais apropriadamente nas grandes árvores.
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Abstract: Samples of Macrobrachium potiuna (Müller, 1880) were collected in the Moinhos’ River from July 
2001 to June 2002. The aim of this study was providing some information about the population structure of this 
species. In the laboratory, the shrimps were sexed, measured and classified according to developmental stages: 
mature, immature and sexually undifferentiated. A total of 1162 shrimps was collected, being 52% immature, 
46% matures and 2.6% sexually undifferentiated. The immature individuals showed a positive correlation with 
the water temperature, occurring with greater frequency until 21 °C. The total length varied from 9.5 to 49.1 mm, 
with males being the largest ones of the population. The size frequency distribution was characterized by two 
modes. The sex ratio of 1:1 was observed. A larger number of males was recorded in the spring and ovigerous 
females in the spring and summer. The juvenile recruitment took place in the autumn, by registering a time lag 
of four months between the peak of ovigerous females and the entrance of recruits.
Keywords: freshwater shrimps, total length, sex ratio, recruitment, Serra do Piloto.

MATTOS, L.A. & OSHIRO, L.M.Y. 2009. Estrutura populacional de Macrobrachium potiuna (Crustacea, 
Palaemonidae) no Rio do Moinho, Mangaratiba, Rio de Janeiro, Brasil. Biota Neotrop. 9(1): http://www.
biotaneotropica.org.br/v9n1/pt/abstract?article+bn01309012009.

Resumo: Exemplares de Macrobrachium potiuna (Müller, 1880) foram coletados mensalmente no Rio do Moinho, 
no período de julho/2001 a junho/2002, com o objetivo de fornecer informações sobre a estrutura populacional 
dessa espécie. No laboratório os camarões foram separados por sexo, mensurados e classificados de acordo 
com o estágio de desenvolvimento: maturos, imaturos e sexualmente indiferenciados. Foi capturado um total 
de 1162 indivíduos, sendo 52% imaturos, 46% maduros e 2,6% sexualmente indiferenciados. Os indivíduos 
imaturos mostraram correlação positiva com a temperatura da água, ocorrendo com maiores freqüências até 
21 °C. O comprimento total variou de 9,5 a 49,1 mm, sendo os machos os maiores indivíduos da população. A 
distribuição de freqüência de tamanho foi caracterizada por duas modas. A razão sexual observada foi de 1:1. Um 
maior número de machos foi registrado na primavera e de fêmeas ovígeras na primavera e verão. O recrutamento 
dos juvenis ocorreu durante o outono, registrando-se um atraso de quatro meses entre o pico de fêmeas ovígeras 
e a entrada dos recrutas.
Palavras-chave: camarões de água doce, comprimento total, razão sexual, recrutamento, Serra do Piloto.
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temperatura da água e a profundidade nos pontos de coleta. Também 
foram obtidos dados de precipitação acumulada mensal através do 
programa de monitoramento ambiental da GEO-RIO.

No laboratório, após a identificação e determinação do sexo de 
cada indivíduo, utilizou-se um paquímetro manual (0,1 mm) para 
mensuração do comprimento total (CT) e do comprimento da cara-
paça (CC). Os indivíduos foram classificados em três grupos quanto 
ao estágio de desenvolvimento: maduros, imaturos e sexualmente 
indiferenciados. Foram considerados maduros, em ambos os sexos, 
aqueles que apresentavam comprimento total igual ou superior ao 
da menor fêmea ovígera capturada, sendo os demais imaturos. Os 
indivíduos que não apresentavam caráter sexual secundário foram 
considerados sexualmente indiferenciados. 

Desvios na proporção mensal de indivíduos maduros e imaturos 
foram averiguados pelo Qui-quadrado (α = 0,05), enquanto o índice 
de correlação de Spearman (α = 0,05) foi utilizado na averiguação 
de associações positivas entre a freqüência de imaturos e maduros 
com as variáveis ambientais. A normalidade dos dados foi testada 
com Lilliefors (α = 5%), utilizando-se o programa BioEstat 2.0 
(Aires et al. 2000).

Os espécimes foram distribuídos em classes de tamanho, sendo 
os desvios entre os sexos averiguados pelo Qui-quadrado (α = 0,05), 
o qual também foi utilizado para averiguar desvios na razão sexual 
total e mensal. Histogramas sazonais apresentando freqüências de 
machos, fêmeas ovígeras e não ovígeras nas diversas classes de largura 
da carapaça foram utilizados para análise da distribuição sazonal. O 
recrutamento foi analisado pela presença de modas de indivíduos 
sexualmente indiferenciados pertencentes às menores classes de ta-
manho. A correlação entre a freqüência mensal de fêmeas ovígeras e a 
de recrutas foi averiguada através da correlação cruzada, utilizando-se 
o pacote estatístico PAST (Hammer et al. 2001).

Resultados

Valores mensais da temperatura da água, profundidade média 
dos pontos de coleta e precipitação acumulada são apresentados na 
Figura 1.

Foram analisados 1.162 espécimes de M. potiuna, destes 52% 
apresentavam-se imaturos, 46% maduros e 2,6% sexualmente indi-

Introdução

Avaliações sobre a estrutura populacional contribuem para o 
conhecimento da biologia e ecologia da espécie no seu ambiente 
natural, representando uma importante ferramenta no estudo de 
diferentes grupos, o que possibilita o conhecimento da amplitude de 
tamanho alcançado pelos indivíduos de uma população (Hartnoll & 
Bryant 1990, Begon et al. 1996). Aspectos da estrutura populacional 
como a razão sexual e a estrutura etária, influenciam a dinâmica 
populacional devido às variações relacionadas ao sexo e à idade no 
nascimento e na morte, sendo tais aspectos de suma importância para 
a compreensão da ocorrência de mudanças populacionais ao longo 
do tempo. (Ricklefs 1996). 

Macrobrachium potiuna (Muller, 1880) é um palemonídeo de 
pequeno porte, que se distribui nas bacias da vertente Atlântica do 
Sudeste e Sul do Brasil, desde o Espírito Santo até o Rio Grande 
do Sul, tendo como habitat preferencial os riachos de montanha, os 
quais são caracterizados por possuírem correnteza, fundo arenoso e 
vasta vegetação nas margens (Bond-Buckup & Buckup 1989, Melo 
2003).

Estudos populacionais realizados com M. potiuna abordam não 
somente a biologia reprodutiva (Bond & Buckup 1982, Müller & 
Carpes 1991, Nazari et al. 2003, Antunes & Oshiro 2004, Müller 
et al. 2004) como a estrutura populacional, sendo enfatizados aspectos 
como distribuição, crescimento, razão sexual e densidade (Souza & 
Fontoura 1995, 1996, Souza et al. 1996, Lima & Oshiro 2000). Toda-
via poucos são os estudos populacionais sobre essa espécie nos rios 
do sudeste brasileiro, os quais são constantemente submetidos à ação 
antrópica. Diante disso, é de grande valia a obtenção de informações 
bioecológicas sobre a espécie M. potiuna, um importante elo da cadeia 
trófica de ambientes límnicos, que habita áreas montanhosas de Mata 
Atlântica ameaçadas por pressões antrópicas, especialmente expansão 
urbana desordenada, atividades turísticas e agrícolas.

 O presente estudo se propõe a fornecer informações sobre a 
estrutura populacional de M. potiuna no Rio do Moinho, verificando-
se sua distribuição com relação às variáveis ambientais, freqüência 
sazonal, razão sexual e recrutamento dos juvenis.

Material e Métodos

O Rio do Moinho (22° 57’ 35” S e 44° 02’ 26” W) nasce na Serra 
do Piloto e é um dos afluentes do principal rio dessa região, o Rio 
do Saco, que tem sua nascente em altitudes entre 500 e 600 m e com 
o nome de Rio da Lapa atravessa a planície que constitui o Saco de 
Mangaratiba, desembocando no mar após percorrer 11 km (Semads 
2001). O Rio do Saco é um dos poucos cursos d’água cuja bacia é 
habitada à montante da Rodovia BR 101 e seus afluentes abrigam 
várias espécies de crustáceos de água doce.

O estudo foi realizado em dois pontos do Rio do Moinho, estando 
estes eqüidistantes 100 m e apresentando fluxo de água intenso devido 
à presença de pequenas quedas d’água. O primeiro ponto caracteriza-
se por possuir margem circular e leito medindo 4,20 m de diâmetro, 
sendo o fundo constituído de folhas secas e substrato areno-lodoso, 
devida à intensa vegetação marginal que sombreia esta área. O se-
gundo ponto localiza-se acima do primeiro e possui aspecto de um 
córrego, apresentando margem estreita constituída de um lado por 
arbustos e gramíneas e do outro por rochas, sendo o leito constituído 
de substrato arenoso, medindo 1,52 m de largura. O mapa da área de 
estudo encontra-se em Antunes & Oshiro (2004).

Coletas mensais foram realizadas no período de julho/2001 a 
junho/2002 por meio de peneiras, com malhas de 0,5 e 3 mm, as 
quais foram introduzidas sob raízes da vegetação marginal, bem 
como sob rochas e folhas depositadas no fundo (CPUE, dois coletores 
durante 10 minutos em cada ponto). Simultaneamente, registrou-se a 

Figura 1. Variação mensal da profundidade, temperatura da água e pre-
cipitação acumulada no Rio do Moinho, durante o período de julho/2001 a 
junho/2002. 

Figure 1. Monthly depth variation, water temperature and accumulated rainfall 
in the Moinho’s River, during July/2001 to June /2002.
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sexualmente indiferenciados. A presença de indivíduos imaturos foi 
observada entre 14,1 e 26,0 mm, obtendo-se no início desse inter-
valo um predomínio significativo de fêmeas, e no final de machos 
(X2, p = 0,0000). Classes intermediárias e finais foram marcadas 
pela ocorrência de indivíduos maduros, registrando-se um predo-
mínio de fêmeas maduras de 29,1 até os 35,0 mm (X2, p = 0.0001) 
(Figura 3).

A razão sexual observada para a população não diferiu do espera-
do 1:1 (X2 = 14.5; GL = 11; p = 0,1592). Mensalmente, observaram-se 
desvios não significativos na proporção de machos entre setembro 
e dezembro, coincidindo com o início do período reprodutivo, e de 
fêmeas entre janeiro e junho (Tabela 2).

ferenciados, ocorrendo um maior número de indivíduos imaturos 
de agosto a outubro (X2, p = 0.0001, p = 0.0032, p = 0.0000), em 
maio (X2, p = 0.0004) e em junho (X2, p = 0.0001), meses em que 
se registraram águas mais frias (p = 0.034), entretanto não foram 
observadas correlações positivas para a precipitação acumulada 
(p = 0.1509) e profundidade (p = 0.7124) mensais. Indivíduos ma-
duros ocorreram em maiores proporções em julho (X2, p = 0.0045) e 
janeiro (X2, p = 0.0017) (Figura 2), não sendo registradas associações 
positivas com as variáveis ambientais testadas (p = 0.9519, p = 0.7696, 
p = 0.6957).

Os espécimes apresentaram CT variando de 9,5 a 49,1 mm 
(1,6 a 14,8 mm CC), sendo os machos os maiores indivíduos da po-
pulação. As amplitudes de tamanho registradas para cada categoria 
demográfica encontram-se na Tabela 1.

Os espécimes foram distribuídos em 15 classes de CT com am-
plitude de 3 mm, de acordo com as categorias demográficas acima 
mencionadas. A distribuição não normal da população (Lilliefors; 
p = 0,0434), evidenciou bimodalidade em ambos os sexos, ocor-
rendo nas duas primeiras classes presença marcante de indivíduos 

Figura 2. Freqüência mensal de indivíduos maduros e imaturos de M. potiuna 
de acordo com a temperatura da água no Rio do Moinho, durante o período 
de julho/2001 a junho/2002.

Figure 2. Macrobrachium potiuna immature and mature individuals monthly 
frequency according to the water temperature  in the Moinho’s River, during 
July/2001 to June /2002.
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Tabela 1. Amplitude de tamanho (CT) e número de espécimes (N) registrado 
para cada categoria demográfica (MI = machos imaturos, MM = machos 
maduros, FI = fêmeas imaturas, FM = fêmeas maduras e SI = sexualmente 
indiferenciados) de M. potiuna durante o período de julho/2001 a junho/2002 
no Rio do Moinho.

Table 1. Macrobrachium potiuna size range and number of specimens (N) 
for each demographic category (MI = immature males, MM = mature males, 
FI = immature females, FM = mature females, FOV = ovigerous females, 
SI = undifferentiated sexually),  during  July/2001 to  June/2002 in the 
Moinho’s River.

Categorias demográficas Amplitude de tamanho 
(mm)

N

MI 14,7 ┤ 25,8 327

MM 25,9 ┤ 49,1 222

FI 14,8 ┤ 25,8 275

FM 26,0 ┤ 39,5 205

FOV 25,9 ┤ 40,3 102

SI 9,5 ┤ 14,5 31

Figura 3. Distribuição de freqüência das categorias demográficas de 
M.  potiuna, no Rio do Moinho, em classes de comprimento total, durante 
o período de julho/2001 a junho/2002. (*) Diferença significativa entre os 
sexos obtida pelo teste X2 .

Figure 3. Macrobrachium potiuna frequency distribution of demographic cat-
egories in the Moinho’s River in total length classes, during July/2001 to June 
/2002. (*) Significant difference between the sexes obtained by the X2 test.
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Tabela 2. Freqüência absoluta e teste do Qui-quadrado (X2) entre machos e 
fêmeas de M. potiuna durante o período de julho/2001 a junho/2002 no Rio 
do Moinho. *p < 0,05 = diferença significativa entre os sexos.

Table 2. Macrobrachium potiuna absolute frequency and the Chi-square 
test (X2) between males and females, during July/2001 to June/2002 in the 
Moinho’s River. *p < 0,05 = significant difference between the sexes.

Mês Machos Fêmeas X2 (*)
Julho/01 68 67 p = 0,9314

Agosto 49 49 p = 1,0000

Setembro 52 44 p = 0,4142

Outubro 81 65 p = 0,1854

Novembro 26 23 p = 0,6682

Dezembro 62 55 p = 0,5175

Janeiro/02 31 45 p = 0,1083

Fevereiro 16 29 p = 0,0526

Março 29 41 p = 0,1515

Abril 43 52 p = 0,3558

Maio 40 45 p = 0,5876

Junho 52 67 p = 0,1691

Total 459 582 p = 0,1592
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precipitação acumulada de apenas 10 mm, o mais seco, o que pode 
ter refletido, respectivamente, na maior profundidade do ambiente 
límnico registrada em março e na menor em setembro.

Um maior número de indivíduos imaturos na população pode ser 
explicado por erros de amostragem ou pela seleção de habitats ao 
longo do rio, sendo os camarões adultos favorecidos por uma maior 
quantidade de refúgios na margem do rio. A ocupação diferencial de 
habitats também foi reportada por Darnell (1956) e Galvão & Bueno 
(1999) em estudos com Atya scabra (Leach, 1815), por Fransozo 
et al. (2004) com Macrobrachium iheringi (Ortmann, 1897) e por 
Lima et al. (2006) para os atídeos Potimirim glabra	(Kingsley,	1878)	
e Potimirim potimirim (Müller, 1881). 

O recrutamento dos juvenis teve início no verão, porém no outono 
obteve-se o pico desse recrutamento, enquanto a atividade reprodutiva 
foi registrada no verão e na primavera, através das modas de fêmeas 
ovígeras (Figura 4). A correlação cruzada indicou um período de 
atraso correspondente a quatro meses entre a freqüência mensal de 
fêmeas ovígeras e a de recrutas (Figura 5).

Discussão

Durante o período de coleta, os meses de janeiro e fevereiro 
mostraram-se os mais quentes, registrando-se 24,5 °C, e julho o 
mês mais frio, com 18 °C. No que se refere à precipitação, fevereiro 
mostrou-se o mês mais chuvoso, com 205,2 mm, e agosto, com 
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Figura 4. Distribuições de freqüências sazonais do comprimento da carapaça (CC) de machos, fêmeas não ovígeras (F) e fêmeas ovígeras (Fov) de M.  potiuna, 
no Rio do Moinho, durante o período de julho/2001 a junho/2002.

Figure 4. Macrobrachium potiuna seasonal frequency distribution of the carapace length (CC) of males, females (F) and ovigerous females  (Fov) in the 
Moinho’s River, during  July/2001 to June/2002.
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na terceira classe de tamanho pode ser resultante de erros na sexagem, 
tendo sido considerados como fêmeas, os machos pequenos que não 
apresentavam caráter sexual secundário. 

A estabilidade populacional conferida pela ausência de desvios 
entre os sexos foi observada não só no presente estudo, como também 
por Lima & Oshiro (2000) nos afluentes do Rio Paraíba do Sul. Já na 
região sul, foram observados desvios para fêmeas (Santa Catarina) 
e machos (Rio Grande do Sul), registrados respectivamente, por 
Müller & Carpes (1991) e Souza & Fontoura (1996). Segundo esses 
últimos autores, estes resultados podem refletir diferentes condições 
ambientais e de predação, que atuam de forma distinta na mortalidade 
de cada sexo. Não somente as condições ambientais e bióticas (muda, 
migração, predação, etc.) podem levar a ocorrência de desvios a favor 
de um dos sexos, como também os processos de seleção. 

A obtenção de uma menor proporção de fêmeas, durante o início 
do período reprodutivo está possivelmente associada ao fato de que 
as formas ovígeras refugiam-se em determinados locais, na tentativa 
de tornarem-se menos susceptíveis aos predadores. Segundo Howard 
& Lowe (1984), a predação sobre fêmeas maduras e ovígeras pode 
ser explicada não só pelo fato dessas atingirem tamanhos maiores 
que o dos machos, como por fatores que interferem nos mecanis-
mos de escape das fêmeas ovígeras, como a massa e o volume 
dos ovos, tornando-as mais pesadas e prejudicando a rápida flexão 
do abdome. Assim, na Austrália, uma espécie de ave da ordem 
 Ciconiiformes, o Colhereiro-real (Platalea regia), é o maior predador 
de  Macrobrachium intermedium (Stimpson, 1860), ocorrendo maior 
intensidade de predação sobre fêmeas maduras e ovígeras. 

Uma maior abundância de fêmeas ovígeras no verão e na prima-
vera caracteriza a ocorrência do período reprodutivo da espécie. Por 
outro lado, a presença de um maior número de machos na primavera, 
sugere que tais indivíduos tornam-se mais susceptíveis à captura, 
enquanto estão à procura de fêmeas.

Apesar da maior freqüência de juvenis ter sido verificada durante 
o outono, ocorreram no verão os primeiros registros desse recruta-
mento. Bond & Buckup (1982) investigaram o período de postura e 
eclosão desta espécie no Rio Grande do Sul e verificaram que este 
pode levar de três a quatro meses, iniciando a postura em setembro 
e a eclosão das últimas larvas em dezembro ou janeiro. Neste caso, 
assim como no presente estudo, é esperada uma marcada entrada de 
juvenis na população com a chegada do outono. O padrão de recruta-
mento observado durante o outono ocorre devido à intensa atividade 
reprodutiva das fêmeas em meses anteriores (verão). Assim, uma 
maior freqüência em abril está associada ao pico de fêmeas ovígeras 
em janeiro, podendo sugerir que no Rio do Moinho a espécie atinge 
9,5-14,5 mm de CT (2,3 a 3,5 mm de CC) em três meses.

Uma maior entrada de juvenis no outono e reduzida entrada no 
verão, embora se tenha registrado nessa estação o pico de fêmeas 
ovígeras, provavelmente pode ser explicada pela ação da temperatura 
no desenvolvimento e maturação dos tecidos gonadais (Adiyody & 
Adiyody 1970, Wear 1974), como também por sua ação catalítica sobre 
as diferentes fases larvais (Boolootian et al. 1959). Segundo  Emmerson 
(1994) uma estratégia reprodutiva comum entre os crustáceos consiste 
em realizar a postura durante o verão, quando se registram tempe-
raturas mais elevadas e abundância de fitoplâncton, facilitando o 
desenvolvimento dos novos indivíduos. Tal fato explica um atraso de 
quatro meses entre a freqüência de fêmeas ovígeras e a de recrutas 
do presente estudo, os quais são resultantes das desovas ocorridas no 
início de janeiro. Um atraso similar foi reportado para M. iheringi em 
um riacho de Botucatu (SP), ocorrendo as primeiras formas ovígeras 
no verão e os recrutas no outono (Fransozo et al. 2004)

Nossos dados mostram que a população de M. potiuna é carac-
terizada pela ocorrência de sazonalidade nos eventos reprodutivos 
e de recrutamento, sendo a temperatura da água um fator relevante 

Um predomínio de indivíduos imaturos nos meses em que a 
temperatura da água não ultrapassou 21 °C sugere a íntima relação 
entre esse fator abiótico e o crescimento desses indivíduos. Assim, 
águas mais frias apresentam maiores níveis de oxigenação e podem 
favorecer maiores taxas metabólicas, propiciando um melhor desen-
volvimento desses organismos. Todavia temperaturas muito baixas 
podem reduzir as taxas de desenvolvimento em crustáceos, como em 
Macrobrachium rosenbergii (De Man, 1879), palemonídeo que migra 
para áreas de menor profundidade, onde emergem a porção dorsal 
do corpo a fim de minimizar os efeitos de temperaturas inferiores a 
15 °C (Cavalcante et al. 1986).

A variação de tamanho apresentada na população estudada, bem 
como para aquela registrada em afluentes do Rio Paraíba do Sul, em 
que o tamanho máximo foi de 45,6 mm (Lima & Oshiro 2000), sugere 
a presença de menores indivíduos para a região sudeste em relação 
às populações encontradas no sul do Brasil, onde foram capturados 
exemplares de até 54 mm (Müller et al. 1999, Bond-Buckup & 
 Buckup 1989). Portanto, pode-se inferir que tais diferenças decorram 
possivelmente das distintas condições climáticas e de latitude entre 
tais regiões. Segundo Hartnoll (1982), o tamanho mínimo atingido 
pelos animais bem como a taxa de crescimento são afetados pelas 
condições ambientais a que estes estão submetidos, sobretudo a 
disponibilidade de alimento e temperatura.

A seleção natural pode favorecer machos maiores se esses apre-
sentam vantagens sobre os demais, seja na competição por fêmeas 
receptivas ou mesmo para maximizar as chances de cópulas bem 
sucedidas (Abrams 1988). De acordo com Mauchline (1977), o cres-
cimento entre os sexos mostra-se similar até a maturidade, podendo a 
partir daí tornar-se mais lento em fêmeas, devido a um prolongamento 
do período de intermuda e um menor incremento em comprimento, 
o que está relacionado a um maior investimento energético para 
processos de produção e incubação dos ovos.

 A ocorrência de indivíduos sexualmente indiferenciados e ima-
turos nas classes de tamanho inferiores e a marcada presença dos 
maduros a partir das classes intermediárias sugerem que o crescimento 
populacional é contínuo, enquanto a bimodalidade observada em 
ambos os sexos indica a presença de sazonalidade nos eventos repro-
dutivos e de recrutamento (Spivak et al. 1991, Tsuchida & Watanabe 
1997). A observação de um acentuado desvio na proporção de fêmeas 

Figura 5. Análise de correlação cruzada entre a freqüência mensal de fêmeas 
ovígeras e a de recrutas no Rio do Moinho, durante o período de julho/2001 
a junho/2002. Linha representa o valor de p (α = 0,05).

Figure 5. Cross correlation analysis between the monthly frequency of the 
ovigerous females and the recruits in the Moinho’s River, during July/2001 
to June/ 2002. Line is the p values (α = 0.05).
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para a liberação e desenvolvimento das formas larvais. Considerando 
que atividades antrópicas são as principais causas das variações das 
características físicas e químicas de ambientes límnicos, é de suma 
importância a manutenção de riachos montanhosos, visto que os 
fenômenos ocorrentes nesses ecossistemas determinam alterações 
no ciclo biológico de diversas espécies que os utilizam, como é o 
caso de M. potiuna. 
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Abstract: The estuarine area of the Massangana River (Pernambuco, Brazil) undergoes several kinds of 
interventions as a result of the activities of the Suape Industrial and Harbor Complex, which could affect local 
biotic communities. Thus, this study aimed to verify the composition of the benthic macrofauna of hard substrates 
regarding their vertical distribution in order to support the future biomonitoring of possible changes in this 
complex. The invertebrates found in an area of 519 m2 were collected and their distribution on the biogenic and 
abiogenic substrates was described. A total of 79 species were found, primarily in the mangroves and distributed 
in three intertidal zones: a Chthamaletum, which comprised the intertidal and upper shore, the balanid zone, with 
barnacles and oysters in the mid intertidal, and the Bostrychietum, in the lowest region. In general, this matched 
the Brazilian and international vertical distribution patterns for mangrove invertebrates. The presence of rocky 
substrate and the area’s high salinity made possible the occurrence of 28 species– including the coral Siderastrea 
stellata – in an estuarine area. The enlarged distribution of the bivalve Isognomon alatus, the barnacle Amphibalanus 
reticulatus, and the bryozoans Biflustra savartii, Bowerbankia gracilis, and Conopeum reticulum on the Brazilian 
coast can be explained by the proximity to the Port of Suape, which allows for passive transportation on ships. 
The scattered distribution of the fouling organisms among the substrates and the absence of characteristic animals 
of this ecosystem (such as the mussels) suggest that the environment is already undergoing some stress due to 
the diverse human interventions occurring in this area.
Keywords: spatial distribution, macrobenthos, mangrove, biodiversity, Northeast Brazil.

FARRAPEIRA, C.M.R., RAMOS, C.A.C., BARBOSA, D.F., MELO, A.V.O.M., PINTO, S.L., VERÇOSA, 
M.M., OLIVEIRA, D.A.S. & FRANCISCO, J.A. 2009. Zonación vertical del macrobentos de sustratos 
sólidos del estuario del río Massangana, Bahía de Suape, Pernambuco, Brasil. Biota Neotrop. 9(1): 
http://www.biotaneotropica.org.br/v9n1/es/abstract?article+bn01609012009.

Resumen: El área estuarina del río Massangana (Pernambuco, Brasil) está sujeta a diversas intervenciones 
antropomórficas resultantes de las actividades del Complejo Industrial y Portuario de Suape, que pueden afectar 
las comunidades bióticas. Con esa perspectiva, este estudio tuvo como finalidad verificar la composición de la 
macrofauna bentónica de los sustratos sólidos, en su gradiente de distribución vertical, que sirva de referencia 
para futuros monitoreos biológicos relacionados a los cambios que pueden ocurrir en el complejo portuario. 
Se colectaron los invertebrados presentes en un área de 519 m2 y su distribución en los sustratos biogénicos 
y abiogénicos es mostrada en el siguiente trabajo. Fueron encontradas 79 especies presentes principalmente 
en los mangles y distribuidas en tres zonas del intermareal: Chthamaletum, delimitando el supralitoral, “zona 
balanoide”, conteniendo cirripedios y ostras, en la región intermareal media, y el Bostrychietum, en la región 
inferior. Esta distribución coincidió en forma general, con el patrón brasileño e internacional de distribución 
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vertical de los invertebrados de manglares. La presencia de sustrato rocoso y la alta salinidad posibilitó la aparición 
de 28 especies, incluyendo el coral Siderastrea stellata en un área estuarina. La ampliación de la distribución 
en el litoral brasileño del bivalvo Isognomon alatus, del cirripedio Amphibalanus reticulatus y de los briozoos 
Biflustra savartii, Bowerbankia gracilis y Conopeum reticulum fue justificada por la proximidad con el Puerto 
de Suape, facilitada por el transporte pasivo en las embarcaciones. La distribución esparcida de los organismos 
incrustantes en los sustratos y la ausencia de animales característicos de este ecosistema, como los mejillones, 
muestran señales de que el ambiente ya sufre algún estrés, resultado de las diversas intervenciones antropomórficas 
que están aconteciendo.
Palabras-clave: distribución espacial, macrobentos, manglar, bioinventario, nordeste de Brasil.

Introducción

Los manglares representan uno de los ecosistemas tropicales más 
productivos e importantes, presentes en estuarios, deltas, bahías y 
lagunas costeras, donde existen áreas protegidas de fondos someros 
bajo la influencia de las mareas (Cintrón & Schaeffer-Novelli 1983, 
Vannucci 2002). Desde el punto de vista ecológico, tienen una no-
table importancia, por ser zonas tranquilas, someras, con elevada 
productividad, que constituyen los hábitats predilectos para el manejo 
sostenible de una gran diversidad de especies (Márquez & Jiménez 
2002). Las mismas poseen un gran interés económico, ya que son 
apropiadas para la instalación de complejos industriales portuarios y 
para la expansión turístico-inmobiliaria (Oliveira et al. 2007), además 
de la construcción de diversas obras de ingeniería, como las marinas y 
áreas de cultivo de camarones (Schaeffer–Novelli et al. 2004). En los 
últimos años ha ocurrido una erradicación casi total de estos impor-
tantes ambientes (Neiman 1989). En estas áreas, los troncos y raíces 
de	árboles	de	mangle	son	considerados	por	Kathiresan	&	Binghan	
(2001) como verdaderas islas de hábitat, porque son frecuentemente 
circundadas por sedimentos fangosos o arenosos. Prácticamente, son 
los únicos sustratos verticales estables disponibles, constituyendo 
nichos ecológicos únicos (Coelho et al. 2004). En los manglares los 
organismos presentan gran variedad y diversidad de mecanismos de 
adaptación a las variaciones de salinidad y temperatura, además de 
resistir a la desecación e inmersión, con la abundancia de especies 
incrustantes, perforadoras y las que caminan y se arrastran sobre los 
sustratos (Lalana-Rueda et al. 1985, Reyes & Campos 1992, Ellison 
& Farnsworth 1992).

En la zona intermareal los organismos ocupan zonas distintas 
dispuestas horizontalmente, en un nítido gradiente, desde formas 
estrictamente terrestres hasta típicamente acuáticas, en un patrón de 
distribución vertical, denominado zonación, determinado por factores 
físicos e interacciones biológicas, donde cada especie es más abun-
dante en la zona donde las condiciones favorecen su sobrevivencia 
(Por 1984, Farnsworth & Ellison 1996). Aunque la distribución de 
las comunidades bentónicas en el ambiente sea regulada por procesos 
dinámicos abióticos, donde los organismos presentan afinidades por 
determinados hábitats, la estructura de las mismas es primariamente 
un reflejo de la complejidad del hábitat, donde las interacciones entre 
los organismos, sobretodo la competencia y la depredación, pueden 
estar íntimamente ligadas a el control de la densidad poblacional de 
la fauna asociada (Bell & Westoby 1986, Preston & Moore 1988). 
La intervención antropogénica puede promover alteraciones en el 
modelo esperado de composición y distribución espacial de los 
organismos bentónicos costeros, sobretodo en regiones portuarias, 
sujetas a las fuertes agresiones ambientales, provenientes de fuentes 
de polución como las cloacas domésticas, hospitalarias e industriales 
y a la recepción de especies exóticas transportadas por embarcaciones 
en viajes transoceánicos (Farrapeira 2006).

Según Wonham et al. (2001) y Gollasch (2002), la bioincrustación 
de animales en los cascos de los barcos y el transporte de los animales 
en el agua de lastre son reconocidos como los principales vectores 

para la introducción inadvertida (indeseada) de muchos organismos 
bentónicos de aguas costeras. Esta acción puede causar alteraciones 
irreversibles a las comunidades de este ambiente, pues la velocidad 
con la cual un hábitat puede ser alterado es relacionada a la estabilidad 
y resiliencia del ecosistema y el impacto se puede dar en diferentes 
escalas de espacio y de tiempo (Wallentinus & Nyberg 2007). El 
retorno al estado inicial de una comunidad bentónica puede ser casi 
imposible, pues en el nuevo ambiente los animales introducidos 
pueden competir con los nativos por alimento y/o espacio dividiendo 
nichos, resultando en altas densidades poblacionales y grandes tama-
ños corporales (DeFelice et al. 2001, Floerl & Inglis 2005). 

En este escenario, el inventario biológico y el monitoreo de ambien-
tes costeros permiten comparaciones con una base de datos, a fin de que 
pueda ser utilizado en cualquier acción de manejo y/o investigación de 
la biodiversidad (Stork et al. 1996). Entre las comunidades bentónicas 
costeras que más se prestan para estudios de biomonitoreo están aquellas 
que son sésiles y sedentarias (Rinderhagen et al. 2000). Vilardy & Polanía 
(2002) afirman que los organismos asociados a las raíces pueden reflejar 
los procesos sufridos por el ecosistema, de manera que resulta impor-
tante conocerlos. Estos organismos, según Gestel & Brummelen (1996), 
pueden actuar como un buen parámetro bioindicador del ecosistema, 
considerando que proveen informaciones de las condiciones ambientales 
de su hábitat tanto por su presencia como por su ausencia. 

Considerando que desde la puesta en marcha del Complejo Industrial 
Portuario de Suape, iniciada en 1979, el área estuarina ha sufrido diversas 
intervenciones humanas trayendo consecuencias dañinas para una gran 
variedad	de	grupos	florísticos	y	faunísticos	(Koening	et	al.	2003,	Silva	
et al. 2004), y debido que existe una posible perspectiva de más altera-
ciones ambientales con la instalación de otros emprendimientos de porte 
(refinaría petrolífera, astillero y muelle de navíos cargueros), aumentando 
así el flujo de embarcaciones de la Bahía de Suape, se planteo la reali-
zación del presente estudio. Se estudió cualitativamente la macrofauna 
bentónica presente en los sustratos sólidos en un gradiente de altura de 
mareas del estuario del río Massangana, Bahía de Suape, para servir de 
testimonio de la fauna presente en el área y subsidiar futuros monitoreos 
biológicos en relación a los eventuales cambios ambientales.

Materiales y Métodos

1. Descripción del área

El Río Massangana sirve de límite entre los municipios de Cabo 
de Santo Agostinho e Ipojuca, estado de Pernambuco, Brasil, teniendo 
como formadores los ríos Tabatinga y Utinga de Baixo, ambos con 
nacientes en el municipio de Ipojuca, desembocando al sur del pro-
montorio de Santo Agostinho donde se une con el Río Tatuoca (CPRH 
2003). Su área estuarina sufre influencia de las actividades del Comple-
jo Industrial Portuario de Suape, comprendido en la zona fisiográfica 
del litoral pernambucano entre los paralelos 8° 15’ 00” S - 8° 30’ 00” S 
y 34° 55’ 00” W - 35° 05’ 00” W (Suape 2007) (Figura 1).
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diversificación de la composición biológica. La estación 2 presentaba 
algunos árboles de Rhizophora mangle Linnaeus, con raíces sumergi-
das durante la bajamar (Figuras 2c y 5c) y el perfil de la estación 3 fue 
trazado en un río de mareas adonde habían ramas y restos de troncos 
de mangles en descomposición en el cauce (Figuras 2d y 6).

Para la descripción de los biótopos estudiados fue utilizada la 
terminología adaptada de Otazu-Abrill et al. (1995) en los pisos del 
dominio béntico y sus comunidades características. En las colectas se 
procuró relacionar las especies con sus locales de preferencia ecológi-
ca, en términos de alturas de mareas y sustratos. Para efecto descriptivo, 
los sustratos sólidos fueron clasificados de acuerdo con Taylor & 
 Wilson (2003), considerando biogénicos, aquellos representados por 
los troncos, ramas y raíces de mangles y también las conchas calcáreas 
de los invertebrados y abiogénicos, las rocas de orígenes diversos y 
una embarcación de metal naufragada, anclada en el sedimento.

Para establecer el gradiente de distribución vertical de los orga-
nismos en los sustratos, su altura fue determinada tomando como 
base el nivel mínimo de la bajamar (0,0 m) y los datos de altura y 
horarios de la Tabla de Mareas para el Puerto de Suape, divulgados 
por DHN (2007), según la metodología de Rosa-Filho & Farrapeira-
Assunção (1998). Los animales fueron colectados con auxilio de 
espátula y martillo y en laboratorio fueron fijados con formol a 4% 
e identificados hasta el nivel especifico cuando fue posible.

Resultados 

En las estaciones 1 y 2 el manglar estaba compuesto por las espe-
cies de mangles: Rhizophora mangle, (predominante en las márgenes 
de los ríos) y Avicennia schaueriana Stapf & Leechman; en la estación 
3 fue encontrada también Laguncularia racemosa  Linnaeus, en las 
regiones más internas del manglar. Fueron encontradas 79 especies 
del zoobentos, algunas clasificadas apenas como morfo-especies, dis-
tribuidas en los sustratos sólidos y representadas por 11 grupos taxo-
nómicos: Porifera, Cnidaria, Platyhelminthes, Nematoda, Nemertea, 
Annelida, Mollusca, Arthropoda, Bryozoa,  Echinodermata y Tunicata. 
Los crustáceos fueron el grupo más diverso, con 24 especies, segui-

El clima del área es cálido y húmedo, pseudo-tropical, con una 
temperatura media anual de 24 °C y régimen pluviométrico variando de 
1500-2000 mm al año concentrado de marzo hasta agosto. La humedad 
media anual se presenta superior al 80% y tiene vientos predominan-
tes del Sureste (Neumann-Leitão et al. 1992, Muniz et al. 2005). De 
acuerdo con Souza & Sampaio (2001), el estuario del Río Massangana 
había sido caracterizado como zona estuarina con regímenes salinos 
polihalinos antes de la implantación del puerto y después, lo mismo 
pasó a presentar altas salinidades en sus áreas más internas.

2. Metodología

En este estudio, se adoptó la metodología de investigación de “rapid 
assessment surveys” para la búsqueda de especies exóticas de Dutra et al. 
(2005) y Arenas et al. (2006), adaptándola a la caracterización cualitativa 
de la comunidad bentónica presente en los sustratos consolidados. Así, 
en los meses de septiembre y octubre de 2007, en días de mareas bajas, 
fueron realizadas muestreos de los organismos sésiles y sedentarios en 
las márgenes del estuario del Río Massangana y su afluente en tres sitios 
demarcados con ayuda de GPS, donde fueron trazados transectos desde 
el límite inferior del nivel intermareal hasta el supralitoral y explorado 
a lo largo de cada uno de ellos una amplitud de 3 m, de esta manera 
pudiendo abarcar todos los sustratos sólidos disponibles representados 
por los troncos y raíces de mangles, troncos de mangles derribados, rocas 
y sustratos artificiales (resto de embarcación encallada en la margen del 
sedimento), hasta el límite vertical de la pleamar en ellos. Las muestras 
de salinidad y temperatura del agua fueron obtenidas por medio de den-
símetro y pH-metro portátiles, respectivamente, durante la bajamar.

Las estaciones de muestreos fueron escogidas por su diversifi-
cación de biótopos representada por la fisiografía del manglar, con 
la finalidad de representar de mejor manera la biodiversidad del 
local. Así, la primera estación (8° 21’ 61” S y 34° 57’ 83” W), loca-
lizada próxima a la desembocadura del río Massangana, presentaba 
afloramientos rocosos en el sedimento y el resto de la embarcación 
(Figuras 2a, 2b y 7); la segunda (8° 21’ 51” S y 34° 57’ 66” W) y 
tercera (8° 21’ 50” S y 34° 57’ 72” W) estaciones, estaban ubicadas 
en el afluente del río localizado próximo a la primera estación, en 
una área más protegida, escogidas en los trechos que presentaban 
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Figura 1. Localización del área de estudio, indicando el estuario del río 
 Massangana y su afluente, con las tres estaciones (flechas) de muestreo en 
la Bahía de Suape (BS), Pernambuco, Brasil: C = Cabo de Santo Agostinho 
- Promontorio, PS = Puerto de Suape, RM = Río Massangana, RT = Río 
Tatuoca.

Figure 1. Localization of the studied area, indicating the estuary of the 
 Massangana River and its affluent, with the three sampling sites (arrows) at the 
Suape Bay (BS), Pernambuco, Brasil: C = Cabo de Santo Agostinho - Cape, 
PS = Port of Suape, RM = Massangana River, RT = Tatuoca River.
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Figura 2. Estaciones de colectas de la macrofauna béntica: a) Estación 1, en 
la margen izquierda del río Massangana; b) Embarcación en desuso (la flecha 
indica la desembocadura del afluente del río); c) Estación 2 y d) Estación 3, 
en el afluente del río Massangana.

Figure 2. Sampling sites of the benthic macrofauna: a) Station 1, at the left 
margin of the Massangana River; b) Vessel in disuse (the arrow indicates the 
mouth of the river’s affluent) c) Station 2 and d) Station 3, in the affluent of 
the Massangana River.
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asociadas a las algas, 20 especies consideradas como epizóicas, fijadas 
sobre otros animales y 11, como endozóicas, encontradas dentro de 
esponjas presentes en la región del infralitoral, en las raíces. 

La estación 3 midió 114 m2 y se encontraba en un área más 
protegida, con una salinidad de 28 y temperatura del agua de 28 °C. 
En esta estación, los troncos de mangles en descomposición sumer-
gidos en el cauce del río, tanto como sobre el sedimento del fondo, 
agregaron algunas especies diferentes, que no estaban presentes en 
las demás estaciones, totalizando 34 especies. Fueron encontradas 
12 especies epifíticas, dos endofíticas, 19 epizóicas y 13 endozóicas 
(observadas principalmente dentro de las esponjas y en las galerías 
de teredos).

La distribución de las especies en los respectivos substratos y 
nichos ecológicos está en la Tabla 1 y a seguir. 

do de los moluscos, con 19. La Figura 3 muestra la representación 
porcentual de las especies para cada taxon.

La extensión de la distribución vertical de los organismos en los 
mangles varió de 2,0 hasta 2,1 m de altura, considerando el nivel más 
bajo de marea y el máximo de las pleamares. La distribución espacial 
de las especies más representativas en los mangles se muestra en la 
Figura 4, y su localización en los respectivos nichos ecológicos se 
caracteriza en la Tabla 1. De un modo general, se observaron en las 
tres estaciones una distribución esparcida de la macrofauna sésil en 
la región intermareal, con un predominio de la comunidad de algas 
estuarinas conocida como Bostrychietum (Figuras 4 y 5)

La estación 1 fue la más extensa (345 m2) y presentó valores de 
salinidad y temperatura del agua de 36 y 28,5 °C respectivamente. En 
esta estación, además de los mangles, había afloramientos rocosos en 
la margen y un resto de embarcación, presentando la mayor cantidad 
de especies (65), de las cuales 28 estaban asociadas a los sustratos 
rocosos, encima o debajo de los mismos y seis fueron encontradas 
en la embarcación anclada en la margen del estuario. Los organismos 
fijados directamente en los mangles o que deambulaban sobre él y 
el Bostrychietum totalizaran 27 invertebrados, mientras que aquellos 
que se fijaron únicamente sobre estructuras rígidas de otros animales 
o indistintamente sobre ellos y sobre los mangles, totalizaran 36. En 
este caso, fueron observados algunos nichos específicos, relatados a 
seguir, en los respectivos tipos de substratos y señalados en la Tabla 1, 
resaltando las poblaciones de sustratos abiogénicos encontrados 
solamente en esta estación.

La estación 2, localizada luego en el inicio del afluente del río 
abarcó un área de 60 m2, presentando una salinidad de 30 y 27 °C de 
temperatura del agua. Con solamente algunas raíces de Rhizophora 
mangle sumergidas durante la bajamar como biótopo diferente del 
área de manglar, esta estación tenía 30 especies distribuidas en los 
mangles, siendo 11 clasificadas como epifíticas, sobre los mangles y/o 
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Figura 3. Composición faunística del estuario del Río Massangana, 
 Pernambuco, Brasil.

Figure 3. Faunistic composition of the estuary of the Massangana, 
 Pernambuco, Brasil.
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Figura 4. Representación gráfica de la distribución espacial de las 
especies más representativas en los mangles. A.a. = Amphibalanus 
amphitrite, A.i. =  Amphibalanus improvisus, Ar.p. = Aratus pisonii, 
B.e. =  Brachidontes  exustus, Bost = Bostrychietum, Ch.p. = Chthamalus 
proteus, Cl.s. =  Clibanarius  sclopetarius en concha de Cerithium atratum, 
Cr.r. = Crassostrea  rhizophorae, F.c. = Fissurella clenchi, H = tubos de poli-
queto Hydroides sp., L.s. =  Lottia subrugosa, Li.a. = Littoraria angulifera, 
Li.f. = Littoraria flava, Me.c. =  Melampus coffeus, Mi.e. = Microeuraphia 
rhizophorae, N.v. = Neritina virginea, O.e. = Ostrea equestris, Pi.i. = Pinctada 
imbricata, P.m. = Pugillina morio.

Figure 4. Graphic representation of the spatial distribution of the more 
representative species in the mangroves. A.a. = Amphibalanus  amphitrite, 
A.i. =  Amphibalanus improvisus, Ar.p. = Aratus pisonii, B.e. =  Brachidontes 
 exustus, Bost = Bostrychietum, Ch.p. = Chthamalus proteus, Cl.s. =  Clibanarius 
sclopetarius on shell of Cerithium atratum, Cr.r. = Crassostrea  rhizophorae, 
F.c. = Fissurella clenchi, H = tubes of  polychaete Hydroides sp., 
L.s. =  Lottia subrugosa, Li.a. = Littoraria  angulifera, Li.f. = Littoraria 
flava, Me.c. =  Melampus coffeus, Mi.e. = Microeuraphia rhizophorae, 
N.v. =  Neritina virginea, O.e. = Ostrea equestris, Pi.i. = Pinctada imbricata, 
P.m. = Pugillina morio.
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Tabla 1. Composición y distribución espacial de la fauna béntica de los sustratos sólidos del estuario del Río Massangana: SL = Supralitoral; Is = Intermareal 
superior, Im = Intermareal medio, Ii = Intermareal inferior, IL = Infralitoral; * = zona donde predomina numéricamente.

Table 1. Composition and spatial distribution of the benthic fauna from the hard substrata of the estuary of the Massangana River: SL = Supralittoral; Is = 
upper intertidal, Im = medio intertidal, Ii = lower intertidal, IL = sublittoral; * = zone where the species dominates numerically.

Táxon Estación Habitat Informaciones ecológicas
PORIFERA

Haliclona (3 spp.) 1 Ii, *IL Epifítico en mangles en descomposición y hipolítico
Suberites aurantiacus 2, 3 Ii, *IL Epifítico en raíces de mangles sumergidas y en descomposición
Tedania ignis 1 Ii, *IL Epilítico y hipolítico

CNIDARIA

HYDROZOA

Clytia sp. 1 Ii, *IL Epilítico y hipolítico
Dynamena crisioides 1, 2, 3 Ii, *IL Epizóico críptico (entre ostras y cirripedios y entre esponjas)
Hydroida 1 Ii, *IL Epilítico

ANTHOZOA

Actiniaria 1, 2, 3 Ii, *IL Epifítico, epizóico críptico (entre ostras y cirripedios, dentro de conchas de 
Amphibalanus amphitrite y entre esponjas)

Siderastrea stellata 1 Ii, *IL Epilítico
PLATYHELMINTHES

Stylochus sp. 1, 2, 3 *Im, Ii Epizóico críptico (entre ostras y cirripedios, dentro de conchas de  Amphibalanus 
amphitrite)

NEMATODA 1 Ii Epifítico en el Bostrychietum, hipolítico y epizóico críptico (entre ostras y 
cirripedios y entre colonias de esponjas)

NEMERTEA 1 Ii Hipolítico, epizóico críptico (entre ostras y cirripedios) y endozóico en 
 esponjas

MOLLUSCA

GASTROPODA
Fissurella clenchi 1, 3 Im, *Ii Epifítico y epizóico críptico (entre ostras y cirripedios) 
Littoraria angulifera 1, 2, 3 *SL, Is, Im Epifítico
Littoraria flava 1 *SL, Is, Im Epifítico y sobre la embarcación
Lottia subrugosa 1, 2 Im, Ii Epifítico y epizóico críptico (entre ostras y cirripedios)
Melampus coffeus 1 Im Epifítico en el Bostrychietum
Neritina virginea 1, 2 *Im, Ii Epifítico en el Bostrychietum
Nassarius vibex 1 Ii Epilítico
Nodilittorina ziczac 1 Is Sobre la embarcación
Petaloconchus erectus 1 Im Epilítico
Pugillina morio 1, 2, 3 *Im, Ii Epifítico en mangles vivos y en descomposición

BIVALVIA

Brachidontes exustus 1, 2, 3 Ii, *IL Epifítico en mangles vivos y en descomposición, epizóico críptico (entre ostras 
y cirripedios) y epilítico

Crassostrea rhizophorae 1, 2, 3 *Im, Ii Epifítico, epizóico críptico (entre ostras y  cirripedios) y  sobre la   embarcación
Isognomon alatus 1, 2 *Im, Ii Epifítico y epizóico críptico (entre ostras y cirripedios)
Lithophaga bisulcata 1 IL Endolítico y endozóico en colonia del coral Siderastrea stellata
Martesia striata 3 *Im, Ii Endofítico en mangles en descomposición
Neoteredo reynei 3 *Im, Ii Endofítico en mangles en descomposición
Ostrea equestris 1, 2, 3 *Im, Ii Epizóico en Crassostrea rhizophorae y conchas de Cerithium atratum habitadas 

por Clibanarius spp.
Pinctada imbricata 1 *Im, Ii Epifítico y epizóico en Crassostrea rhizophorae
Sphenia fragilis 1, 2 *Im, Ii Epizóico críptico (entre ostras y cirripedios y dentro de conchas de 

 Amphibalanus amphitrite)
POLYCHAETA

Capitelidae 1 Im Epilítico entre algas
Eunicidae 1, 3 Im, *Ii Epifítico en mangles en descomposición, endozóico en esponjas e hipolítico
Hydroides sp. 1, 2, 3 *Im, Ii Epifítico en el Bostrychietum, epizóico en Crassostrea rhizophorae y 

 Amphibalanus reticulatus 
Lumbrineridae 1 Im Epilítico entre algas



92

Farrapeira, C.M.R. et al.

http://www.biotaneotropica.org.br http://www.biotaneotropica.org.br/v9n1/es/abstract?article+bn01609012009

Biota Neotrop., vol. 9, no. 1, Jan./Mar. 2009

Táxon Estación Habitat Informaciones ecológicas
Nereididae 1, 2, 3 *Im, Ii Epizóico críptico (galerías de teredos y entre ostras y cirripedios) y endozóico 

en esponjas
Polydora sp. 1 *Im, Ii Endozóico de Crassostrea rhizophorae y Pinctada imbricata
Spionidae 1 Im Epilítico entre algas
Spirorbis sp. 1 *Im, Ii Epizóico en Amphibalanus improvisus y Crassostrea rhizophorae
Syllidae (4 spp.) 1, 2, 3 *Im, Ii, IL Endozóico en esponjas, epizóico críptico (entre ostras y cirripedios) e 

hipolítico
INSECTA 

Chironomidae (larva) 3 Im Epizóico críptico (galería de teredos, entre cirripedios y esponjas) y epilítico
CRUSTACEA

Copepoda Calanoida 1,2 Ii Epifítico en Bostrychietum
CIRRIPEDIA

Amphibalanus amphitrite 1, 2, 3 *Im, Ii Epifítico, epizóico en Amphibalanus amphitrite y Crassostrea rhizophorae y 
en la embarcación

Amphibalanus improvisus 1, 2, 3 Ii Epifítico, epizóico en Amphibalanus amphitrite, Crassostrea rhizophorae y 
Brachidontes exustus y en la embarcación

Amphibalanus eburneus 1, 2 Ii Epifítico en mangles vivos y en descomposición
Amphibalanus reticulatus 1, 2 Ii, IL Epifítico y epilítico
Balanus trigonus 1 Ii Epilítico
Chthamalus bisinuatus 1 Is Sobre la embarcación
Chthamalus proteus 1, 2, 3 Is, *Im, Ii Epifítico en mangles vivos y en descomposición, epizóico en Amphibalanus 

amphitrite, Crassostrea rhizophorae
 Microeuraphia  rhizophorae 1, 2, 3 Is Epifítico
Amphipoda Gammaridae 1, 2, 3 Im, *Ii Epifítico en Bostrychietum, endozóico en esponjas, epizóico críptico (galerías 

de teredos y entre ostras y cirripedios) 
Isopoda Cirolanidae 3 Im, Ii Epizóico críptico (galerías de teredos)

TANAIDACEA 1 Im, Ii Epizóico críptico (galería de teredos y entre ostras y cirripedios) e hipolítico
ANOMURA

Alpheus estuariensis 3 Ii Endozóico en esponjas
Clibanarius sclopetarius 1 Im, Ii Epifítico y epizóico críptico (entre ostras y cirripedios)
Synalpheus fritzmuelleri 3 Ii Endozóico en esponjas

BRACHYURA
Aratus pisonii 1, 2, 3 *SL, Is, Im Epifítico
Cataleptodius floridanus 3 Ii Epifítico en mangles en descomposición
Eurypanopeus  abbreviatus 1 Im, Ii Hipolítico
Hexapanopeus paulensis 3 Im, Ii Epifítico en mangles en descomposición y hipolítico
Hexapanopeus caribbaeus 3 Ii Epifítico en mangles en descomposición y hipolítico
Microphrys bicornutus 1 Ii Hipolítico
Pachygrapsus gracilis 1, 3 *Im, Ii Epifítico en mangles vivos y en descomposición, epizóico en ostras y  cirripedios 

y epilítico
Pilumnus dasypodus 1, 3 Im Epizóico críptico (entre ostras y cirripedios y entre colonias de esponjas)
Sesarma rectum 3 Im Epifítico en mangles en descomposición

BRYOZOA
Amathia vidovici 1 Ii Epifítico en raíces sumergidas y epilítico
Biflustra savartii 1, 2 Ii Epizóico en concha de Cerithium atratum habitada por ermitaño Clibanarius 

sclopetarius 
Bowerbankia gracilis 1 IS Epilítico y epizóico en concha de Pugillina morio habitada por ermitaño 

Clibanarius sclopetarius
Conopeum reticulum 1 Im, *Ii Epizóico en Amphibalanus amphitrite, A. improvisus, A. reticulatus, 

 Brachidontes exustus y Crassostrea rhizophorae
Nolella stipata 1 Im Epilítico y epizóico en Balanus trigonus

ECHINODERMATA
Ophiotrix sp. 1 Ii Hipolítico

ASCIDIACEA
Didemnum  psammathodes 1 *Ii, IS Hipolítico
Ascidiacea (2 spp.) 1 *Ii, IS Epizóico críptico (entre ostras y cirripedios) y hipolítico

Tabla 1. Continuación...
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Figura 5. Raíces aéreas del mangle Rhizophora mangle con sus poblaciones 
biológicas. a) y b) estación 1; c) estación 2, con raíces sumergidas durante 
a bajamar. Bost = Bostrychietum, Bal = zona balanoide, Por = Porifera y 
Bry = Bryozoa.

Figure 5. Aerial roots of Rhizophora mangle with its biological as-
sembles. a) and b) site 1; c) site 2, with submerged roots during the low 
tide. Bost =  Bostrychietum, Bal = balanoide zone, Por = Porifera and 
Bry =  Bryozoa.

1. Poblamientos de los sustratos biogénicos

Las poblaciones del supralitoral ocurrem principalmente sobre 
troncos y raíces de los mangles cuyas porciones quedan expuestas 
al aire durante la pleamar. Esta comunidad está delimitada supe-
riormente por el nivel más alto de los gasterópodos Littorinidae e 
inferiormente por el nivel máximo de la pleamar de mareas de sicigia, 
correspondiendo biológicamente al nivel más alto de los cirripedios 
Chthamalidae. Esta comunidad estuvo representada por los gasterópo-
dos Littoraria angulifera (Lamarck, 1822), L. flava	(King	&	Broderip,	
1832) y cangrejos Aratus pisonii (H. Milne Edwards, 1837), todos 
movilizándose por el piso intermareal, durante la bajamar.

La región intermareal está caracterizada por los mismos sustratos 
anteriores, con su límite superior demarcado por el nivel más alto 
de cirripedios e inferiormente por el nivel máximo de la bajamar. 
El horizonte superior del intermareal de los mangles presentó un 
Chthamaletum con predominancia numérica de los cirripedios 
Microeuraphia rhizophorae (Oliveira, 1940) y Chthamalus proteus 
Dando & Southward, 1980, ocupando una franja de 0,20-0,30 m. Un 
horizonte balanoide queda delimitado abajo del Chthamaletum, en un 
espacio variando de 0,30-0,50 m, representado por ostras  Crassostrea 
rhizophorae (Guilding, 1828) y cirripedios  Amphibalanus amphitrite 
(Darwin, 1854), con Chthamalus proteus, epibiontes sobre ambos 
(Figuras 5a y 5b). Como organismos que se movían encima de esa 
comunidad sésil, fueron encontrados, además de los habitantes 
típicos del supralitoral, los cangrejos Pachygrapsus gracilis De 
Saussure, 1858

En los intersticios entre los animales incrustantes y sobre sus con-
chas, los organismos sésiles asociados fueron: hidroides  Dynamena 
crisioides, bivalvos Brachidontes exustus (Linnaeus, 1758) (los más 
comunes), Isognomon alatus (Gmelin, 1791), Pinctada imbricata 
Röding,	1798	y	Sphenia fragilis (H. & A. Adams, 1854), poliquetos 
Serpulidae y dos morfo-especies de tunicados. Los animales seden-
tarios y móviles encontrados en los intersticios fueron: anémonas, 
turbelarios Stylochus sp., poliquetos Nereididae y Syllidae, gasterópo-
dos Fissurella clenchi Farfante, 1943 y Lottia subrugosa (d’Orbigny, 
1845) y cangrejos Pilumnus dasypodus	Kingsley	1879.

Algunas conchas de Crassostrea rhizophorae y Pinctada 
 imbricata presentaron perforaciones provocadas por poliquetos 
del género Polydora sp. El briozoo Biflustra savartii (Audouin, 
1826) y la ostra Ostrea equestris (Say, 1834), fueron encontrados 

apenas como epizóicos en conchas de Cerithium atratum (Born, 
1778) ocupada por ermitaño Clibanarius sclopetarius. Ya el briozoo 
 Conopeum  reticulum (Linnaeus, 1767) fue encontrado revistiendo 
grande parte de las conchas de cirripedios Amphibalanus amphitrite, 
A.  improvisus, A. reticulatus y conchas de los bivalvos Brachidontes 
exustus y Crassostrea rhizophorae, en las fajas correspondientes al 
intermareal medio y al inferior.

En los troncos y raíces de Rhizophora mangle localizados en las 
márgenes del estuario, el horizonte medio a inferior del intermareal es-
taba frecuentemente dominado por el Bostrychietum  (Figuras 5a y 5b), 
comunidad formada por algas de los géneros Bostrychia, Catenella 
y Calloglossa, ocupando una faja de cerca de 1,0 m; en este nicho 
fueron encontrados: Nematoda, poliquetos Serpulidae fijos sobre las 
algas, crustáceos Copepoda y Amphipoda Gammaridae y, raramente, 
gasterópodos Neritina virginea (Linnaeus, 1758) y Melampus coffeus 
(Linnaeus, 1758). Esta comunidad de algas estaba distribuida no so-
lamente en los mangles marginales, como también en los árboles en 
el interior del bosque, predominando en toda la faja del intermareal. 
En el horizonte inferior del intermareal, en locales adonde no se pre-
sentaron estas algas, las raíces exhibieron raros especímenes de los 
cirripedios Amphibalanus improvisus (Darwin, 1854) y A. eburneus 
(Gould, 1841). En la estación 2, donde algunas raíces de Rhizophora 
mangle quedaban sumergidas en la bajamar, fueron notadas esponjas 
Suberites aurantiacus (Duchassaing & Michelotti, 1864) y briozoos 
Amathia vidovici Heller, 1867 (Figura 5c).

En los mangles lejos de la margen del estuario, generalmente de las 
especies A. schaueriana y L. racemosa, la composición faunística fue 
menos diversa, manteniéndose apenas los organismos predominantes nu-
méricamente en los árboles de R. mangle. En troncos y ramas de mangles 
y en descomposición, fue observada una fauna variada, dependiendo de 
la posición donde se encontraba. En aquellos localizados en el interior 
del bosque, caídos en el sustrato fangoso, en una faja correspondiente 
al intermareal medio, fueron observados los bivalvos teredos Martesia 
striata (Linnaeus, 1758) y Neoteredo reynei (Bartsch, 1920) (Figura 6); 
en las galerías vacías de esa última especie fueron encontradas anémo-
nas, poliquetos Nereididae, isópodos Cirolanidae y anfípodos. En los 
troncos parcialmente sumergidos en los ríos de marea y en el cauce del 
río, en el horizonte correspondiente al intermareal inferior e infralitoral, 
fueron observadas numerosas colonias de esponjas Suberites aurantiacus 
(Duchassaing & Michelotti, 1864), hidroides Dynamena crisioides, 
anémonas, bivalvos Crassostrea rhizophorae, poliquetos Nereididae y 
Syllidae y cirripedios Amphibalanus amphitrite y A. improvisus.

Como organismos sedentarios de hábito críptico, presentes 
en los intersticios de los animales sésiles fijados en los troncos 
en descomposición, parcialmente sumergidos fueron encontrados 
poliquetos Eunicidae y Nereidae, gasterópodos Neritina virginea y 
Pugillina morio (Linnaeus, 1758), incluyendo numerosas posturas 
de ambos, y los crustáceos Alpheus estuariensis Christoffersen, 
1984,  Clibanarius sclopetarius Herbst, 1796 ocupando concha de 
Cerithium atratum (Born, 1778), Cataleptodius floridanus (Gibbes 
1850),  Hexapanopeus paulensis Rathbun, 1930, H. caribbaeus 
Stimpson, 1871,  Pachygrapsus gracilis y Sesarma rectum Randall, 
1840. En estos troncos, larvas de insectos Chironomidae e isópodos 
 Sphaeromatidae habitaban las galerías vacías de los teredos. Las co-
lonias de esponjas Suberites aurantiacus (Duchassaing & Michelotti, 
1864), también presentes en raíces de Rhizophora mangle inmersas 
en el agua, abrigaban diversos poliquetos Eunicidae,  Nereididae 
y  Syllidae, anfípodos Gammaridae y camarones Synalpheus 
 fritzmuelleri Coutière, 1909. 

2. Poblamientos de los sustratos abiogénicos

Apenas en la estación 1 fueron encontrados otros sustratos, ade-
más de los árboles de mangles; estos estuvieron representados por los 
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Figura 6. Troncos y raíces de mangles perforadas por teredos. a) concha del teredo Neoteredo reynei en destaque; b) tronco en descomposición perforado por 
los teredos; c) galerías de teredos en una raíz de Rhizophora mangle.

Figure 6. Stem and root of mangrove perforated by shipworm. a) shell of the shipworm Neoteredo reynei in eminence; b) stem in decomposition perforated 
by shipworms; c) galleries of shipworms in a Rhizophora mangle root.
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Figura 7. Comunidades de los afloramientos rocosos. a y b: Colonias del coral Siderastrea stellata en las zonas intermareal inferior e infralitoral, respectiva-
mente; b) dimensión de la colonia: 20 cm; c) Esponja Tedania ignis (dimensión de la colonia: 32 cm); d) Esponjas Haliclona sp.1 y sp.2. (roca con 75 cm de 
diámetro).

Figure 7. Biological assembles on rocky outcrops. a and b: Colonies of the coral Siderastrea stellata in the intertidal and sublittoral zones, respectively; b) 
colony diameter: 20 cm); c) sponge Tedania ignis (colony diameter: 32 cm); d) sponges Haliclona sp.1 and sp.2 (rock diameter with 75 cm)
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afloramientos rocosos de la Formación de Barreras, rocas esparcidas 
y restos de una embarcación parcialmente hundida y expuesta al sol, 
en la margen del estuario (Figuras 2a, 2b y 7).

No fue encontrado un substrato consolidado abiogénico que 
alcanzara la altura equivalente del supralitoral; solamente fue posi-
ble caracterizar la región intermareal. Aunque no haya sido posible 
establecer nítidamente el poblamiento del supralitoral, su comunidad 
típica estuvo representada por los gasterópodos Nodilittorina ziczac 
(Gmelin, 1791) y Littoraria flava, en número reducido de especímenes, 
presentes en la raíces del Chthamaletum, compuesto únicamente por 
Chthamalus bisinuatus Pilsbry, 1916. El horizonte medio del inter-
mareal estaba compuesto por las ostras Crassostrea rhizophorae y 
cirripedios Amphibalanus amphitrite, A. improvisus y C. proteus. 

Los demás sustratos presentes en esta estación fueron los aflo-
ramientos rocosos y las rocas encontradas en el sedimento areno-
fangoso aflorado, dispuestas en la región equivalente al intermareal 
medio - inferior. Fueron observados dos tipos de comunidades 
epilíticas y hipolíticas. La fauna epilítica presente sobre la parte 
superior de las rocas, sometida directamente a la exposición solar y 
al aire estuvo constituida de esponjas Haliclona (3 morfo-especies) 
y Tedania ignis (Duchassaing & Michelotti, 1864), actinias, hidroi-
des Dynamena crisioides Lamouroux, 1824 y Clytia sp., poliquetos 
Serpulidae, gasterópodos sésiles - Petaloconchus erectus (Dall, 
1888) y móviles - Nassarius vibex (Say, 1822), briozoos Amathia 
vidovici Heller, 1867 y Bowerbankia gracilis Leidy, 1855 y por los 
cirripedios Balanus trigonus Darwin, 1854, A. improvisus y raros 
especímenes de A. reticulatus (Utinomi, 1967). En los intersticios 
de sus colonias y/o sobre las conchas de los animales incrustantes, 
fueron encontrados también representantes de Nematoda, Nemertea 
y larvas de insectos Chironomidae. 

La fauna hipolítica, presente en la parte inferior de las rocas, 
comprendiendo apenas las especies que estaban asociadas al substrato 
sólido, fue compuesta por larvas de Chironomidae, tanaidáceos (en tu-
bos membranosos), cangrejos Eurypanopeus abbreviatus  (Stimpson, 
1860), Microphrys bicornutus Latreille, 1825 y Pachygrapsus 
gracilis, briozoos Biflustra savartii y Nolella stipata Gosse, 1855, 
ofiuróides Ophiothrix sp. y tres especies de tunicados, de las cuales 
apenas Didemnum psammathodes (Sluiter, 1895) fue identificada al 
nivel específico.

En el límite con el infralitoral, en el afloramiento rocoso fueron 
observadas esponjas Haliclona spp. y Tedania ignis (Duchassaing & 
Michelotti, 1864), colonias del coral Siderastrea stellata (Verrill, 
1868) (Figura 7), algunas perforadas por el bivalvo Lithophaga 
 bisulcata (d’Orbigny, 1842), además de briozoos Nolella stipata 
sobre esponjas y en rocas.

Discusión

La riqueza de la fauna de invertebrados de un ambiente estuarino 
puede ser evaluada comparándose el número total de especies con 
otros estuarios. Así, comparativamente a otros estudios de diversidad 
faunística bentónica en manglares brasileños, el estuario del Río 
 Massangana, con 79 especies, presentó una buena biodiversidad 
específica frente a algunos ya investigados. Tenório et al. (2000) 
registraron, para el área estuarina del Canal de Santa Cruz, el brazo 
de mar que rodea la Isla de Itamaracá, Pernambuco, un total de 
96 especies de Porifera, Mollusca, Annelida (Polychaeta),  Crustacea, 
 Echinodermata y Chordata (Cephalochordata e Osteichthyes). 
 Rosa-Filho & Farrapeira-Assunção (1998) estudiando la zonación 
vertical de las especies en 12 estaciones localizadas en los mangla-
res de esta misma región identificaron 14 especies como comunes a 
todas, de las cuales destacaron los moluscos Littoraria angulifera, 
Littoraria flava, Brachidontes exustus y Crassostrea rhizophorae y 

los cirripedios Amphibalanus amphitrite, A. improvisus, Chthamalus 
proteus y Microeuraphia rhizophorae, también presentes en este es-
tudio y encontradas por Nunes & Almeida (1979) en el Río Jacuruna, 
Bahia y por Camargo (1982), en la región estuarina de Cananéia, São 
Paulo. Farrapeira et al. (2000) encontraron 38 especies de animales 
bentónicos, distribuidos sobre mangles y rocas del estuario del 
río Paripe, un estuario de la Isla de Itamaracá. Trabajando en este 
mismo estuario, Farrapeira (2008), enfocándose en los cirripedios, 
pero indicando los organismos bentónicos asociados, observó que 
los sustratos artificiales y rocas fueron los que presentaran la mayor 
cantidad de especies bentónicas, similar a lo que fue observado en 
el estuario de Massangana, donde la estación 1, con estos sustratos 
adicionales, permitieran la fijación de 24 especies que solamente 
fueron encontradas en ellos. 

Las comunidades bentónicas observadas en el estuario estudiado 
presentaron el mismo patrón de zonación vertical de los invertebrados 
de manglares, en los niveles supra, medio e infralitoral, con coinci-
dencias al nivel de especies para el Brasil (Araújo & Maciel 1979, 
Nunes & Almeida 1979, Aveline 1980, Silva-Brum & Absalão 1989, 
Rosa-Filho & Farrapeira-Assunção 1998, Farrapeira et al. 2000, 
Beasley et al. 2005, Farrapeira 2006, 2008) y para otras localidades 
del Océano Atlántico tropical (Plaziat 1984, Por 1984, Ellison & 
Farnsworth 1992, Lalana-Rueda & Gosselk 2007, Romero-Murillo 
& Polanía 2008). Merece destacarse la región intermareal media, 
definida como “zona balanoide”, caracterizada por la presencia de 
cirripedios Amphibalanus amphitrite, A. improvisus y A. reticulatus y 
ostras Crassostrea rhizophorae (Rosa-Filho & Farrapeira-Assunção, 
1998), que en el estuario estudiado presentó un predominio de 
 Bostrychietum. 

A pesar que este estudio contempló solamente coletas en una 
época del año, durante el verano o estación seca, es conveniente 
destacar que en estudios realizados por un de los autores en el es-
tuario del río Paripe, Pernambuco (trabajo no publicado), en el cual 
se comparó las comunidades bentónicas sésiles de manglares a lo 
largo del estuario, en las estaciones secas y lluviosas, fue consta-
tado que hay solamente variación en relación a la altura de fijación 
de los cirripedios y ostras que se fijan en los niveles más elevados 
durante el inverno, cuando hay mayor volumen de agua en el estua-
rio, y mortalidad de muchos organismos con pequeña tolerancia a 
la disminución de la salinidad; ya en el verano, hubo mortalidad de 
aquellos organismos que se fijaron en áreas más altas del espacio 
vertical, contrariando sus límites de tolerancia a la exposición más 
prolongada al aire. En el trabajo de distribución espacial y temporal 
del Bostrychietum en raíces de Rhizophora mangle del Maranhão, 
Cutrim et al. (2004) observaron que este horizonte algal se restringió 
al estrato inferior, aunque en el período lluvioso, las algas hubiesen 
ocupado también los estratos intermediarios del intermareal, mientras 
que en el estuario del río Massangana, esta comunidad se esparció 
por una extensión mayor, dominando casi todo el espacio vertical 
del intermareal. Esta distribución atípica puede ser explicada por las 
características del manglar. Los patrones de distribución horizontal 
y vertical del Bostrichyetum son determinados por factores muy 
variables: salinidad, temperatura, desecación, inundación de mareas, 
efecto de ondas, frecuencia de lluvias y intensidad luminosa (Mazda 
et al. 1990, Phillips et al. 1996).

El Bostrychietum, definido con una asociación típica de macroal-
gas rojas presente en los manglares brasileños y de otras latitudes 
(Yokoya et al. 1999, Moreira et al. 2003), que provee hábitat y 
alimento	para	gran	número	de	invertebrados	y	peces	(Kathiresan	&	
Binghan 2001), se presentó como un nicho ecológico también en el 
estuario estudiado, aunque los organismos asociados tengan diferido 
de los observados por Proches & Marshall (2002), que encontraron 
ácaros Halacaridae, insectos Empidoidea, crustáceos Harpacticoidea 
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y Tanaidacea. Según Jones et al. (1997), aunque la presencia de estas 
algas en mangles aumente la cantidad de nichos, ella provoca la 
disminución de la competición de forma indirecta por espacio. 

Los patrones de distribución vertical de la comunidad faunística 
epibionte, por otro lado, son atribuidos a disturbios antropogénicos, 
disponibilidad de alimentos, patrones de reclutamiento larval, depre-
dación, competencia y regímenes de mareas (Sutherland 1980, Perry 
1988, Ellison & Farnsworth 1992). A diferencia de lo observado 
en el estuario del río Massangana en términos de ocupación de los 
invertebrados en los substratos sólidos, Farrapeira et al. (2000) rela-
taron gran parte de las especies incrustantes ahora reportadas, pero 
recordando que ellas estaban distribuidas densamente en las raíces 
de mangles del estuario del río Paripe, Itamaracá, en Pernambuco. 
Al estudiar la distribución espacial y abundancia de las comunidades 
epibiontes en raíces de Rhizophora mangle de Belice, en América 
Central, Farnsworth & Ellison (1996) también encontraron una o 
dos especies dominantes en cada asamblea del intermareal y pocos 
espacios vacíos en relación al porcentual de área total de las raíces. 
Estos autores justificaron que la presencia de áreas desnudas en los 
mangles resultaba de la ocurrencia de perturbaciones ambientales, 
incluyendo actividades predatorias de las especies móviles, que gene-
ran nuevos espacios para aquellas colonizadoras, cuyos adultos están 
fijados en áreas próximas. Probablemente, la dominancia espacial del 
 Bostrychietum en el intermareal de los mangles provocó la reducción 
del espacio naturalmente ocupado por el horizonte balanoide. Un 
estudio experimental realizado en Australia comprueba este hecho; 
retirando experimentalmente las algas y los moluscos herbívoros, 
Anderson (1999) observó que hubo un aumento numérico de espe-
címenes de ostras y de cirripedios, así como una ampliación de su 
distribución en las raíces de mangles.

En el estuario estudiado la presencia de numerosos especímenes 
de los gasterópodos herbívoros (Lottia subrugosa, Fissurella clenchi y 
Neritina virginea) y del carnívoro Pugilina morio, especie predadora 
de cirripedios y bivalvos, puede ser un factor agravante de esta atipici-
dad en la ocupación del intermareal por estos organismos incrustantes, 
interfiriendo en la dinámica ecológica de este nivel. De acuerdo con 
Koch	&	Wolff	(1996),	algunos	moluscos	son	críticos	para	la	base	
ecológica de algunos manglares, desempeñando un papel central en 
la manutención de funcionamiento y productividad de los mangles, 
“limpiando” las raíces de sus organismos incrustantes típicos. En el 
estuario estudiado, también la presencia de numerosos especímenes de 
turbelarios Stylochus da indicios de esta elevada actividad predatoria. 
Según Branscomb (1976), las especies de este género habitualmente 
encontradas en regiones costeras estuarinas son predadores activos 
de reclutas recién-fijados de ostras y cirripedios.

En este sentido, a pesar del número relativamente alto de espe-
cies de cirripedios encontrados en el manglar del Río Massangana, 
comparable a lo que Farrapeira (2006, 2008) encontró en el área 
estuarina de Recife y de Itamaracá, en Pernambuco, respectivamente, 
su distribución esparcida en los mangles fue incomprensible, una vez 
que existen diversas especies que toleran o requieren condiciones es-
tuarinas y, en este caso ellas son dominantes en los troncos y raíces, en 
conjunto con las ostras y mejillones (Inclán 1989, Rivadeneyra 1989, 
Rosa-Filho & Farrapeira-Assunção 1998, Ross & Underwood 1997, 
Silva-Brum & Martins 1997). Variaciones de salinidad y turbidez del 
agua son factores señalados por Achituv (1984) para justificar una 
alteración de este patrón de abundancia de cirripedios en manglares, 
todavía las especies encontradas en el estuario ya fueron citadas 
como comunes en ambientes estuarinos y la turbidez no debe haber 
sido factor limitante, observando la ocurrencia de otros animales 
filtradores en la área, como las esponjas y el coral.

El empobrecimiento, tanto en diversidad especifica cuanto en 
densidad de los organismos bénticos incrustantes en los mangles, 

fue igualmente observada por Por et al. (1984) en el estuario del Río 
Una, en São Paulo, con las ostras Crassostrea rhizophorae, mejillo-
nes y los cirripedios Amphibalanus amphitrite siendo prácticamente 
ausentes a lo largo del estuario y los troncos de los árboles y raíces 
aéreas, presentándose densamente habitados por “Bostrychietum” y 
perforados por teredos. Estos autores no lograron una explicación 
para tal hecho, excepto por la variación del pH del agua, alcanzando 
un valor de 3,3 en las regiones oligohalinas del estuario. En Cuba, 
Lalana-Rueda (1986) atribuyó los bajos valores de la diversidad de 
invertebrados obtenidos en la laguna costera “El Ciego” al fuerte 
estrés al que están sometidos los organismos en esa laguna. Obser-
vando la composición de las macroalgas del Bostrychietum de Suape, 
comparativamente con las encontradas en otro manglar protegido de 
Pernambuco, Fontes et al. (2007) observaron un número reducido de 
especies y de biomasa registrado para Suape, lo cual puede deberse 
probablemente, a los impactos sufridos por esta área durante la 
construcción del complejo portuario adyacente. 

En relación a la biodiversidad encontrada, se destaca la ocurrencia 
de las esponjas y cnidarios. Existen algunas especies de esponjas que 
toleran la condición estuarina y son encontradas frecuentemente en 
manglares, como las que fueron encontradas en el local. Tedania ignis, 
aunque no sea considerada como “especialista” en manglares porque 
es encontrada en otros ambientes - en la clasificación de Diaz et al. 
(2004) - es indicada como común en raíces de mangles que quedan 
sumergidas durante la bajamar (Lalana-Rueda & Pérez-Moreno 
1985, Farnsworth & Ellison 1996, Farrapeira 2008), hecho observa-
do también por Collin et al. (2005), que mencionaron igualmente la 
ocurrencia de varias especies de Haliclona y de Suberites aurantiacus 
como frecuentes en manglares.

En el estuario estudiado fue sobresaliente la presencia de colonias 
del coral Siderastrea stellata. Esta especie es endémica del Brasil y 
aunque considerada extremamente tolerante a condiciones desfavora-
bles, inclusive en locales con aporte excesivo de sedimentos (Mayal 
et al. 2002), nunca había sido registrada para áreas estuarinas. Su 
presencia en el estuario, todavía, puede ser explicada por la intru-
sión de aguas más salinas en el área estuarina del Río Massangana, 
provocada según Muniz et al. (2005), por la abertura de los arrecifes 
y alteración de la dinámica estuarina de la Bahía de Suape, después 
de la creación del Puerto de Suape. Una única referencia a la presen-
cia de corales en áreas estuarinas fue relatada por Lalana-Rueda & 
Perez-Moreno (1985), para los manglares de la Isla de la Juventud, en 
Cuba; estos autores encontraron colonias de Porites porites  (Pallas, 
1766) creciendo alrededor de raíces de Rhizophora mangle. La ocu-
rrencia de especies marinas en estuarios es un hecho muy común en 
regiones localizadas en las proximidades de la desembocadura de 
los ríos, donde hay una mayor riqueza de organismos incrustantes 
(Ellison & Farnsworth 1992, Hernández-Alcántara & Solís-Weiss 
1995, Farrapeira 2006). 

Sobre la fauna característica de los manglares vale la pena des-
tacar la ausencia de los mejillones Mytella charruana (d’Orbigny, 
1846) y M. guyanensis (Lamarck, 1819), considerados caracterís-
ticos del intermareal inferior de estuarios del Nordeste (Tenório 
1977,  Pereira-Barros 1987, Rosa-Filho & Farrapeira-Assunção 
1998,  Nishida & Leonel 1995, Mello & Tenório 2000, Beasley et al. 
2005). Relativamente a las demás especies de moluscos, Marquez & 
 Jiménez (2002) encontraron en la área estuarina del Golfo de Santa Fé, 
 Venezuela, la misma composición específica que predominó numéri-
camente en términos de individuos, Brachidontes exustus, Crassostrea 
rhizophorae, Pinctada imbricata, Isognomon alatus, además de otra 
especie no encontrada en el estuario del Río Massangana. De entre 
las especies citadas, B. exustus y C. rhizophorae son abundantes y 
consideradas como típicas de los manglares del Atlántico (Djick 1980, 
Lalana et al. 1985, Lalana-Rueda &  Pérez-Moreno 1985, Mello & 
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Tenório 2000), Pinctada imbricada tiene una distribución amplia 
en el Atlántico tropical, incluyendo todo el litoral brasileño (Rios 
1994, Muniz et al. 2000, Neves et al. 2007), mientras Isognomon 
alatus, considerada una especie exótica invasora del litoral brasileiro 
 (Domaneschi & Martins 2002), anteriormente citada apenas para el 
Atol das Rocas y de Rio de Janeiro hasta Rio Grande do Sul (Rios 
1994, Domaneschi & Martins 2002, Ribeiro et al. 2003) es una especie 
tolerante a las variaciones de salinidad, típicamente encontrada en 
regiones estuarinas, constituyéndose una de las especies básicas de 
las comunidades incrustantes encontradas en las raíces de mangles 
Rhizophora mangle de la región caribeña (Márquez & Jiménez 2002, 
Romero-Murillo & Polanía 2008). 

Aunque los briozoos encontrados en el estuario del río 
 Massangana sean comúnmente registrados en ambientes estuarinos 
(Winston 1977, 1982, Creary 2002), Nolella stipata ya había sido re-
ferida para el litoral de Pernambuco (Marcus 1955), pero la ocurrencia 
de las especies Biflustra savartii, Bowerbankia gracilis y Conopeum 
reticulum en este estado constituye una ampliación de la distribución 
geográfica, una vez que ellas ocurrían apenas en los estados del 
 Sudeste y Sur del Brasil, sucediendo lo mismo para Amathia vidovici, 
presente en el estado vecino de Alagoas (Vieira et al. 2008). Ya entre 
los tunicados, Monniot & Monniot (1994) afirman que Didemnum 
psammathodes es una especie ampliamente distribuida y común en 
manglares en la región caribeña.

La dispersión de estas especies para el estado de Pernambuco, 
incluyendo el cirripedio Amphibalanus reticulatus, introducido 
en esto estado en la década de 1990 (Farrapeira-Assunção 1990), 
debe estar siendo facilitada por la movilización de embarcaciones 
cargueras en el litoral, específicamente en el Puerto de Suape, loca-
lizado más cerca del estuario estudiado. Los navíos son reconocidos 
como los principales agentes de introducción de especies en nuevos 
ambientes, llevándolas de una región a otra, atravesando barreras 
naturales que podrían ser obstáculos a su dispersión por corrientes 
(Carlton 1987, Gollasch 2002, Coutts & Taylor 2004, Farrapeira 
et al. 2007). Este hecho es preocupante porque, aunque las especies 
cuya distribución fue ampliada en el litoral brasileño no estuvieran 
en número abundante en el estuario estudiado, esto puede reflejar 
un inicio de su introducción en la bahía de Suape y libres de preda-
dores, parasitos y competidores naturales, esos organismos pueden 
llegar a alcanzar altas densidades, cuando pasarán a ser considerados 
invasores (Ruiz et al. 1997).

De hecho, a excepción del bivalvo Isognomon alatus, cuyo medio 
de dispersión no está indicado en la literatura, aunque su especie 
hermana I. bicolor (C.B. Adams, 1845) haya sido citada como trans-
portada asociada a cascos de embarcaciones (Farrapeira et al. 2007) y 
pilares de plataformas de petróleo (Mienis 2004, Ferreira et al. 2006), 
todas las demás especies que tuvieron su distribución ampliada en el 
litoral brasileño tienen el transporte pasivo en las embarcaciones como 
medio de dispersión. Así ocurrió con el cirripedio  Amphibalanus 
 reticulatus (Gollasch 2002, Godwin 2003, Ferreira et al. 2004, 
 Farrapeira et al. 2007) y con los briozoos Biflustra savartii (Ferreira 
et al. 2004), Bowerbankia gracilis (Zvyagintsev 2003, Cohen 2004) 
y Conopeum reticulum (Gollasch 2002). 

Finalmente, vale la pena destacar la constatación de la ocurrencia 
de otros nichos ecológicos en los mangles, además del Bostrychietum 
ya mencionado, también citados en diversos estudios. Investigando los 
moluscos asociados al mejillón Perna viridis, Villafranca & Jiménez 
(2006) encontraron los bivalvos Sphenia fragilis y Isognomon alatus 
entre las conchas de Brachidontes exustus, Crassostrea rhizophorae 
y Pinctada imbricata similarmente al que fue observado en el Río 
Massangana. Estos autores afirmaron que estos intersticios formados 
por las conchas son sustratos seguros para que muchos organismos 
puedan colonizar las áreas de difícil permanencia y señalaron que el 

agua retenida entre ellos y la biodeposición de heces y pseudo-heces 
alrededor estimulan el enriquecimiento, la abundancia y la diversidad 
específica. Las especies sésiles modifican la configuración geométrica 
de los sustratos y alteran la calidad de las superficies de fijación de los 
organismos y las aumentan, ofreciendo mayor cantidad de espacio. 
Esta estructura puede afectar la organización de la comunidad por pro-
veer refugios para pequeñas especies de sus predadores, aumentando 
su sobrevivencia en el ambiente (Dean 1981, Ruesink et al. 2005). El 
nicho ecológico existente entre los cirripedios y ostras fue también 
percibido por Lalana-Rueda & Pérez-Moreno (1985), habitado por 
copépodos, anfípodos, tanaidáceos e isópodos. De entre estos anima-
les reportados, apenas los isópodos no fueron encontrados. 

Otro nicho ecológico percibido fue el compuesto por los troncos 
y ramas de mangles en descomposición dispuestos en el sedimento 
y en el cauce de los ríos, en la región equivalente al infralitoral. 
Reportándose apenas a los crustáceos decápodos, Sousa et al. 
(1998) encontraron este nicho ecológico específico en el interior de 
troncos podridos en los manglares del complejo estuarino-lagunar 
Mundaú/Manguaba, en Alagoas, encontrando tres de las especies 
también observadas en el presente estudio: Clibanarius sclopetarius, 
 Pachygrapsus gracilis y Sesarma rectum. Pero los animales más 
característicos de estos locales son los bivalvos teredos. La presencia 
de estos organismos atacando las maderas de mangles en descompo-
sición es comúnmente relatada para áreas estuarinas constituyéndose 
en uno de los principales agentes biológicos responsables por la des-
trucción de la madera en ambientes marinos y estuarinos  (Lopes & 
Narchi	1993,	Rojas	&	Severeyn	2000,	Kathiresan	&	Binghan	2001).	
Su presencia en área de intensa actividad pesquera es preocupante, 
una vez que estos bivalvos provocan extensos daños a los manglares, 
destruyendo raíces y ramas, además de atacar la madera usada en la 
construcción de casas, barcos y armadillas pesqueras (Barletta et al. 
1998). Ambas especies identificadas en el estuario son comunes en 
manglares del Atlántico Occidental y ocurren a lo largo de la costa 
brasileña (Müller & Lana 1986, Leonel et al. 2002,  Santos-Filho 
et al. 2008). 

Consideramos que los resultados obtenidos en este estudio 
pueden darnos bases comparativas de datos sobre la composición 
de especies del área y su respectiva distribución en los diversos ni-
chos ecológicos delineados en los espacios verticales y que pueden 
ser utilizados en futuros estudios de bio-monitoreo en esta área de 
influencia portuaria que sufre y tiene la perspectiva de sufrir grandes 
impactos ecológicos. Todavía, se sugiere abordar de manera cuanti-
tativa el área estudiada, con procedimientos de muestreos y análisis 
estadísticos formales, con el fin de considerar la heterogeneidad local 
y posibilitar datos más consistentes para el monitoreo de la región. 
La introducción de un agente externo en la dinámica estuarina pue-
de	traer	serias	consecuencias.	De	acuerdo	con	Kennish	(1994),	los	
impactos ambientales asociados a un proceso de dragado y despeje 
del material dragado en esta área pueden provocar efectos directos 
sobre hábitats y organismos, o indirectos, atribuidos a alteraciones 
en la calidad del agua, aumentando la mortalidad de los mismos 
principalmente inducida por la resuspensión del sedimento del fon-
do, provocando una asfixia. Este impacto podría causar la muerte 
a diversos animales filtradores sensibles, por ejemplo el coral, las 
esponjas y algunos bivalvos.

Además, después de concluida una operación de dragado, es co-
mún observar la recolonización de los sustratos consolidados (rocas, 
mangles y estructuras artificiales) por otros organismos bentónicos, en 
un período de tiempo que puede variar de pocos días hasta varios años, 
dependiendo de los organismos existentes en el área, del substrato y 
de las condiciones ambientales y dinámicas del local. Como el hábitat 
natural probablemente sufrirá alteraciones debido a la operación de 
dragado, la nueva población podrá ser diferente de la original. De 
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Utinomi, 1967 (Cirripedia, Balanomorpha) no Estado de Pernambuco. 
In XVII Congresso Brasileiro de Zoologia. Sociedade Brasileira de 
Zoologia, Londrina, p. 7.

FERREIRA, C.E.L., GONÇALVES, J.E.A. & COUTINHO, R. 2006. Ship 
hulls and oil platforms as potential vectors to marine exotic introduction. 
J. Coast. Res. 39:1340-1345.

acuerdo con Johnson & Carlton (1996), un nicho ecológico vacío 
puede generar el establecimiento de una especie exótica invasora, 
como sucedió en los Grandes Lagos, Estados Unidos, con la ocupa-
ción y dispersión rápida del mejillón zebra Dreissena polymorpha 
(Pallas, 1771) en los ambientes dulceacuícolas. Carlton (1996) indicó 
también, de entre las causas de una bioinvasión, alteraciones de los 
estadios ecológicos, biológicos, químicos o físicos de una región 
portuaria receptora y la presencia de una nueva “región donadora” 
representada por la recepción de embarcaciones de orígenes diferentes 
de las que el puerto estaba acostumbrado a recibir. Silva et al. (2002) 
complementaran las relaciones de riesgos de introducción de especies, 
destacando que acciones que modifican o degradan el ambiente o el 
régimen hidrográfico actúan favoreciendo la sobrevivencia y perma-
nencia de las especies introducidas, creando nuevas oportunidades 
para su establecimiento.
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Abstract: This paper aims to characterize the fish assemblages and to quantify the importance of spatial and 
temporal variations on the organization of stream fish assemblages of Guiraí River Basin, Upper Paraná River 
Basin. The samples were taken every two months in seven streams, from October 2006 to August 2007. To examine 
these data, we used analysis such as cluster, similarity, variance, canonical correspondence and regression tree. 
We collected 64 species and the spatial variations of the assemblages were more evident than the temporal ones. 
The most important variables in determining the occurrence of the species were altitude of the region, stream 
width and depth and water velocity. This result indicates there is an interaction of regional factors (altitude) with 
local ones (depth, velocity and width) to define the species composition of each stream. The turnover in species 
composition was significantly influenced by stream depth and altitude. The differentiation on richness and species 
composition between upper and lower sites should allow richness increment at regional level (hydrographic basin), 
decreasing the niches overlap and maintenance of sub-populations (for wide-distributed species) which should 
to resist more to the antropic action over the habitat structure.
Keywords: Mato Grosso do Sul State, species richness, species composition, fish assemblages, spatial variation, 
temporal variation.

SÚAREZ, Y.R. & LIMA-JÚNIOR, S.E. Variação espacial e temporal nas assembléias de peixes de riachos 
na bacia do rio Guiraí, Alto Rio Paraná. Biota Neotrop., 9(1): http://www.biotaneotropica.org.br/v9n1/pt/
abstract?article+bn01709012009.

Resumo: O presente trabalho procura caracterizar as comunidades de peixes relacionando a variação espacial e 
temporal com a organização das comunidades de peixes em riachos da bacia do rio Guiraí, Alto Rio Paraná. As 
amostragens foram realizadas bimestralmente em sete riachos, entre outubro/2006 e agosto/2007 e, para a análise 
destes dados, utilizamos análises de agrupamento, de similaridade, de variância, de correspondência canônica e 
árvore de regressão. Foram coletadas 64 espécies de peixes e a variação espacial das comunidades estudadas se 
mostrou mais evidente que a variação temporal. As variáveis mais importantes na determinação da ocorrência 
das espécies foram a altitude do trecho amostrado, largura e profundidade do riacho e velocidade da água, o que 
indica que há interação de fatores em escala regional (altitude) com fatores locais (profundidade, velocidade e 
largura) na definição da composição de espécies em cada um dos riachos amostrados. O turnover na composição 
de espécies foi significativamente influenciado pela profundidade e altitude dos riachos. A diferenciação na 
riqueza e composição de espécies entre os trechos superiores e inferiores da bacia pode permitir o incremento 
da riqueza em nível regional (bacia hidrográfica) através da diminuição da sobreposição de nichos, permitindo a 
manutenção de subconjuntos populacionais (para as espécies de distribuição ampla) que podem resistir melhor 
às alterações antrópicas na estrutura dos habitats.
Palavras-Chave: Mato Grosso do Sul, riqueza de espécies, composição de espécies, assembléias de peixes, 
variação espacial, variação temporal.
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Introdução

As comunidades locais são influenciadas por um conjunto de fato-
res, que incluem características biogeográficas, bióticas e ambientais 
(Hoeinghaus et al. 2007), sendo que, de acordo com a escala analisada, 
um ou outro fator pode assumir maior importância (Jackson et al. 
2001). A ictiofauna de riachos tem sido frequentemente descrita como 
resultado principalmente de restrições biogeográficas e hidrológicas 
(Poff 1997), combinadas com preferências ambientais similares das 
espécies de peixes, com pouca influência das interações biológicas 
(Peres-Neto 2004).

A ictiofauna neotropical é uma das mais diversificadas do mundo, 
com mais de 46% das 13.000 espécies de água doce registradas até 
então (Reis et al. 2003). Contudo, esta elevada diversidade ainda é 
pouco conhecida, com grandes áreas geográficas que representam 
lacunas no conhecimento da composição e ecologia da ictiofauna 
(Lévêque et al. 2008). A bacia do Alto Rio Paraná é uma das áreas com 
maior número de estudos ictiofaunísticos realizados, o que, contudo, 
não significa que esta seja bem conhecida. Em um recente estudo, 
Langeani et al. (2007) listam 310 espécies de peixes nesta região, 
além de pelo menos outras 50 espécies já identificadas, mas ainda 
não descritas, o que reforça a necessidade de estudos ictiofaunísticos 
nesta região, principalmente em áreas ainda pouco amostradas, forne-
cendo assim, ferramentas de grande importância para a conservação 
dos recursos aquáticos.

Os trabalhos já realizados sobre a organização da ictiofauna na 
bacia do Alto Rio Paraná, de modo geral, sugerem que as diferenças 
espaciais ao longo do gradiente longitudinal nos rios estão entre 
os principais determinantes da distribuição das espécies (Abes & 
 Agostinho 2001, Pavanelli & Caramaschi 2003, Gerhard et al. 
2004, Súarez & Petrere Júnior 2007), sendo que a integridade da 

vegetação ciliar (Cetra & Petrere Júnior 2006) e a qualidade da água 
também atuam de forma significativa sobre a distribuição das espé-
cies ( Ferreira & Casatti 2006). Outros estudos têm sugerido que a 
sazonalidade atua como fator chave na organização das comunidades 
de peixes (Agostinho et al. 2004, Fialho et al. 2008). Pavanelli & 
Caramaschi (2003) sugeriram que a variação temporal na composição 
da ictiofauna em riachos da região de Porto Rico (PR) foi maior em 
locais mais próximos à planície alagável do rio Paraná, indicando 
que a importância das migrações sazonais sobre as comunidades se 
altera de acordo com a posição na bacia hidrográfica.

Desta forma, no presente estudo foram caracterizadas as comu-
nidades de peixes da bacia do rio Guiraí, Alto Paraná, por meio da 
análise da variação espacial e temporal na riqueza e composição de 
espécies, respondendo às seguintes questões: 1) Quais e quantas espé-
cies de peixes ocorrem nos riachos amostrados da bacia do rio Guiraí? 
2) Existe variação espacial e temporal na riqueza e composição de 
espécies de peixes nos riachos amostrados na bacia do rio Guiraí? e 
3) Quais características fisiográficas e limnológicas dos riachos são 
mais importantes na determinação da diversidade e distribuição das 
espécies de peixes?

Material e Métodos

1. Coleta de dados

As amostragens foram realizadas bimestralmente em sete ria-
chos (G1-G7) na bacia do rio Guiraí, Alto Rio Paraná (Figura 1), de 
outubro/2006 a agosto/2007. Os riachos foram selecionados de acordo 
com a posição na rede de drenagem e facilidade de deslocamento por 
terra. O ponto G3 é o que apresenta o menor volume, com menor 
largura (1,2 m) e profundidade (26 cm), ainda que seja um riacho 
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Figura 1. Mapa da bacia do rio Guiraí, Alto Rio Paraná, com os locais amostrados entre outubro/2006 e agosto/2007, Mato Grosso do Sul State.

Figure 1. Map of the Guiraí river basin, Upper Paraná basin with sampled streams from October/2006 to August/2007.
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de 3ª ordem, enquanto o ponto G7 é o mais volumoso, com 6,5 m 
de largura e 126 cm de profundidade média (Tabela 1). O local com 
maior velocidade média da correnteza foi o G6, enquanto os pontos 
G1 e G7 foram os que apresentaram menor velocidade da corren-
teza, sendo que o G7 apresenta uma pequena área alagável em suas 
margens, com predomínio de Eichhornia azurea e Echinodorus sp. 
e com grande quantidade de matéria orgânica no sedimento.

As amostragens foram realizadas utilizando-se cinco redes de 
espera (1,5 x 10 m, malhas de 1,5 a 5 cm entre nós adjacentes), re-
des de arrasto (1,5 x 5 e 1,5 x 10 m, malha de 5 mm) e telas de isca 
(80 x 120 cm, malha de aproximadamente 2 mm) em um trecho de 
aproximadamente 100 m de extensão. Em cada riacho foram apli-
cadas as combinações de métodos de amostragem de acordo com as 
características locais. Nos riachos mais estreitos e rasos foi utilizada 
basicamente a tela de isca e, quando possível, redes de arrasto. Nos 
locais com maior volume foram armadas redes de espera no período 
da tarde e recolhidas na manhã seguinte, ficando armadas entre 16 e 
18 horas; nestes locais também foram utilizadas as telas de isca, visan-
do amostrar espécies de pequeno porte não capturáveis com redes de 
espera. O número de lances de telas de isca não foi padronizado entre 
os locais, sendo proporcional ao volume do riacho. Por este motivo, 
todas as análises foram realizadas com dados de presença/ausência, 
uma vez que as diferenças nos métodos de amostragem e no esforço 
amostral impede a comparação na abundância das espécies.

Em campo foram obtidas as seguintes características ambientais: 
largura e profundidade média do riacho, velocidade média da água, 
temperatura da água, pH, condutividade elétrica, turbidez da água e 
altitude (m). Os peixes coletados foram fixados em formol a 10% por 
pelo menos 48 horas e em laboratório preservados em álcool 70% para 
posterior identificação. Os peixes foram identificados utilizando-se 
como base a chave para identificação de peixes do Pantanal (Britski 
et al., 1999), bem como o trabalho de Graça & Pavanelli (2007) e 
chaves específicas para cada grupo taxonômico.

2. Análise dos dados

A riqueza total nos riachos amostrados foi estimada através do 
método bootstrap (Efron 1979), bem como seu desvio padrão, por 
meio do software EstimateS (Colwell 1997), com 50 permutações.

Uma análise de agrupamento foi realizada com o objetivo de 
permitir a visualização dos grupos naturais de amostras, de acordo 
com a ocorrência das espécies de peixes (coeficiente de Jaccard), 
utilizando o método de ligação UPGMA. O coeficiente de corre-
lação cofenética foi utilizado como indicativo de fidelidade do 
dendrograma gerado à matriz inicial de similaridade, sendo que o 

valor de 0,75 foi definido como mínimo para que o dendrograma 
fosse considerado fiel à matriz de similaridade (Jongman et al. 
1995).

Uma análise de similaridade (ANOSIM) foi realizada para 
verificar a existência de diferença espacial (entre locais) e temporal 
(estações seca e chuvosa) na composição de espécies de peixes nos 
riachos amostrados (Clarke 1993). Os meses de outubro, dezembro 
e fevereiro foram considerados como pertencentes à estação chuvo-
sa e os meses de abril, junho e agosto como pertencentes à estação 
chuvosa. Esta análise foi realizada utilizando-se a rotina ANOSIM 
do software VEGAN (Oksanen et al. 2006), disponível na plataforma 
R (R Development Core Team 2005).

A importância da variação espacial e temporal sobre a riqueza 
de espécies nas comunidades analisadas foi verificada através de 
uma análise de variância tendo como variável resposta a riqueza de 
espécies e, como variáveis explanatórias, o local amostrado (riacho) 
a estação amostrada (chuvosa e seca). A comparação a posteriori dos 
grupos foi realizada através do teste de Tukey.

A influência das características de cada riacho sobre o turnover na 
composição de espécies ao longo do período amostrado foi analisada 
através de análises de correlação de Pearson entre os valores médios 
das características físicas e químicas dos riachos e a altitude (variáveis 
explanatórias) e a taxa de turnover temporal na composição de espé-
cies (variável resposta). A taxa de turnover na composição de espécies 
foi definida como: riqueza total menos riqueza média (β = γ–α), de 
acordo com a metodologia proposta por MacArthur et al. (1966). 
Desta forma, locais que apresentam elevada riqueza total (acumulada), 
mas baixo número médio de espécies por coleta apresentam alta taxa 
de alteração temporal na composição de espécies.

A quantificação da importância das características fisiográficas 
e limnológicas sobre a riqueza de espécies foi obtida através de uma 
análise de árvore de regressão, onde a riqueza de espécies em cada 
amostra foi utilizada como variável resposta e as características 
ambientais como variáveis explanatórias. A análise de árvore de 
regressão é um método de particionamento da variabilidade na vari-
ável resposta, onde as observações são divididas em grupos mutua-
mente exclusivos, sendo estes grupos os mais homogêneos possíveis 
(De’Ath & Fabricius 2000). Entre as vantagens deste método, estão 
a simplicidade na interpretação gráfica dos resultados e a ausência 
de necessidade de transformações de dados e o fato dos resultados 
serem mais parcimoniosos (Turgeon & Rodriguez 2005), sendo que 
ainda consegue captar de forma eficiente a importância de variáveis 
explanatórias que apresentem influência linear ou não linear sobre 
a variável resposta.

Tabela 1. Valores médios e desvio padrão para as variáveis ambientais obtidas nos locais amostrados na bacia do rio Guiraí, Alto Rio Paraná, entre outubro/2006 
e agosto/2007.

Table 1. Mean values and standard deviation for environmental descriptors obtained in sampled streams in Guiraí River basin, Upper Paraná basin, from 
October/2006 to August/2007.

Variáveis/Locais G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7
Ordem 2ª 2ª 3ª 2ª 3ª 2ª 3ª

Largura (m) 1,8 ± 0,1 5,2 ± 0,5 1,2 ± 0,1 4,4 ± 0,2 4,5 ± 0,3 3,4 ± 0,2 6,5 ± 0,4

Profundidade (cm) 65 ± 7,3 73 ± 15,9 26 ±5,7 51 ± 16,5 51 ± 5,0 59 ± 7,3 126 ± 5,3

Velocidade (m/s) 0,4 ± 0,2 0,6 ± 0,15 0,8 ± 0,3 0,7 ± 0,3 0,7 ± 0,2 0,9 ± 1,0 0,3 ± 0,02

Altitude (m) 368 332 353 308 304 271 244

pH 6,7 ± 0,8 6,9 ± 0,4 6,7 ± 0,7 6,8 ±0,7 5,5 ± 1,3 6,7 ± 0,5 6,6 ± 0,6

Condutividade (µS/cm) 234,9 ± 534 401 ± 938 231 ± 533 204,7 ± 461 599,7 ± 1376 291 ± 668 238,5 ± 544

Turbidez (NTU) 14,4 ± 8 24,5 ± 23,1 7,5 ± 3,1 13,1 ± 1,5 42,0 ± 38 46,9 ± 86,4 19,6 ± 10,6

Temperatura (°C) 22,9 ± 2,5 22,4 ± 2,0 22,8 ± 2,4 24,6 ± 2,8 23,8 ± 1,3 24,3 ± 2,5 23,8 ± 2,3
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Após a padronização das variáveis ambientais, a sua importância 
para a ocorrência das principais espécies de peixes (ocorrendo em 
pelo menos 4 amostras) foi quantificada através de uma análise de 
correspondência canônica (Ter Braak 1986). Esta análise foi reali-
zada utilizando-se o software R (R Development Core Team 2005), 
utilizando-se a função CCA no software VEGAN. A significância das 
variáveis ambientais foi obtida através da rotina ENVFIT que obtêm 
uma medida de r2 para cada variável e através de um procedimento 
de aleatorização (999 permutações), define a significância para os 
eixos em conjunto.

Resultados

Coletamos 64 espécies de peixes, com predominância das ordens 
Characiformes (31 espécies) e Siluriformes (20 espécies). A espécie 
mais comum nos riachos amostrados foi Bryconamericus stramineus 
Eigenmann, 1908, que ocorreu em 76,2% das amostras, seguida por 
Hypostomus ancistroides (Ihering, 1911), que ocorreu em 64,3% das 
amostras (Tabela 2). Por outro lado, 14 espécies (21,9%) ocorreram 
em apenas uma amostra. A estimativa de riqueza de espécies para 
os riachos amostrados é de 71 espécies, indicando que 90,1% das 
espécies existentes nestes riachos foram coletadas (Figura 2).

Tabela 2. Lista de espécies de peixes coletadas nos riachos da bacia do rio Guiraí, Alto Rio Paraná, Mato Grosso do Sul.

Table 2. List of sampled fish species in streams of Guiraí River basin, Upper Paraná basin, Mato Grosso do Sul State.

Espécie/Ordem/Família G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7
Characiformes

ANOSTOMIDAE

Leporinus friderici (Bloch, 1794) - - - - - x x

Leporinus lacustris Campos, 1945 - - - - - - x
Leporinus obtusidens (Valenciennes, 1836) - - - x - - -

CHARACIDAE
Acestrorhynchus lacustris (Lütken, 1875) - - - - - - x
Aphyocharax dentatus	Eigenmann	&	Kennedy,	1903 - - - - - - x
Astyanax altiparanae Garutti & Britski, 2000 x x x x - x x
Astyanax fasciatus (Cuvier, 1819) x x - x x - -
Astyanax paranae Eigenmann, 1914 x x x x x x x
Bryconamericus stramineus Eigenmann, 1908 x x x x x x x
Hyphessobrycon eques (Steindachner, 1882) - - - - - - x
Hemigrammus marginatus Ellis, 1911 - - - - - x x
Metynnis lippincottianus (Cope, 1870) - - - - - - x
Moenkhausia sanctaefilomenae (Steindachner, 1907) - - - - - x x
Oligosarcus pintoi Campos, 1945 x - x - x - x
Piabina argentea Reinhardt, 1866 - x - - x - x
Salminus hilarii Valenciennes, 1850 - - - x x - -
Serrapinnus notomelas (Eigenmann, 1915) - - x x x x x
Serrapinnus sp. - - - - - - x
Serrasalmus marginatus Valenciennes, 1847 - - - - - - x
Psellogrammus kennedyi (Eigenmann, 1903) - - - - - - x

CURIMATIDAE
Cyphocharax modestus (Fernández-Yépez, 1948) - - - - - - x
Steindachnerina brevipinna (Eigenmann & Eigenmann, 1889) - - - - - - x

CRENUCHIDAE
Characidium gomesi Travassos, 1956 - - - x - - -
Characidium cf. lagosantense Travassos, 1947 - - - x - - x
Characidium zebra Eigenmann, 1909 x x - x x x -
Characidium sp. - x - x - - -

ERYTHRINIDAE
Hoplias malabaricus (Bloch, 1794) x - x - x - x

LEBIASINIDAE
Pyrhulina australis	Eigenmann	&	Kennedy,	1903 x - - - - - x

PARODONTIDAE
Apareiodon ibitiensis Amaral Campos, 1944 - - - x x - -
Parodon nasus	Kner,	1859 - - - x - - -

PROCHILODONTIDAE
Prochilodus lineatus (Valenciennes, 1837) - - - - - - x

Siluriformes
AUCHENIPTERIDAE

Tatia neivai (Ihering, 1930) - - - - - x x
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Tabela 2. Continuação...

Espécie/Ordem/Família G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7
Trachelyopterus sp. - - - - - - x

ASPREDINIDAE

Bunocephalus larai Ihering, 1930 - - - - - - x

CALLICHTHYIDAE

Corydoras aeneus (Gill, 1858) - - - x x x x

Hoplosternum litoralle (Hancock, 1828) - - - - - - x

CETOPSIDAE

Cetopsis gobioides	(Kner,	1858) - - - - - x -

LORICARIIDAE

Farlowella sp. - - - - - x -

Hisonotus sp. - x x x - x x

Hypostomus ancistroides (Ihering, 1911) x x x x x x x

Hypostomus nigromaculatus (Schubart, 1964) - - - x x - -

Hypostomus strigaticeps (Regan, 1908) - x - x - - -

Hypostomus sp. - x - x x x -

Loricariichthys platymetopon Isbrücker & Nijssen, 1979 - - - - - x x

Rineloricaria lanceolata (Günther, 1868)

HEPTAPTERIDAE x x - x x x -

Cetopsorhamdia iheringi Schubart & Gomes, 1959

Imparfinis mirini Haseman, 1911 - - - - x - -

Phenacorhamdia tenebrosa (Schubart, 1964) x - x - x x -

Rhamdia quelen (Quoy & Gaimard, 1824) x - - - - - -

PIMELODIDAE x - x - - x -

Pseudoplatystoma corruscans (Spix & Agassiz, 1829) - - - - - - x

PSEUDOPIMELODIDAE

Pseudopimelodus mangurus (Valenciennes, 1835) - - - - - - x

Gymnotiformes
APTERONOTIDAE

Apteronotus albifrons (Linnaeus, 1766) - - - - - x -

GYMNOTIDAE

Gymnotus sp. x - - - - - x

HYPOPOMIDAE

Brachyhypopomus pinnicaudatus (Hopkins et al, 1990) - - - - - - x

RHAMPHICHTHYIDAE 

Gymnorhamphichthys hypostomus Ellis, 1912 - - - - - x -

STERNOPYGIDAE

Eigenmannia trilineata Lopez & Castello, 1966 - - - - - x x

Eigenmannia virescens (Valenciennes, 1836) - - - - - - x

Sternopygus macrurus (Schneider, 1801) - - - - - - x

Perciformes
CICHLIDAE

Crenicichla britskii	Kullander,	1982 - x - x x x x

Cichlasoma paranaense	Kullander,	1983 x - x - - - x

Tilapia rendalli (Boulenger, 1897) - - - x - - -

Cyprinodontiformes
POECILIIDAE

Phallocerus harpagos Lucinda, 2008 - x x x x x x

RIVULIDAE

Rivulus pictus Costa, 1989 - - x - - - -

Synbranchiformes
SYNBRANCHIDAE

Synbranchus marmoratus Bloch, 1795 - - - - x - -
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O ponto com maior número de espécies foi o G7, com 41 espécies, 
seguido pelo ponto G6, com 25 espécies. Dezenove espécies, repre-
sentando 29,7% da riqueza total, ocorreram exclusivamente no G7, 
entre elas, várias de grande porte e migradoras (p. ex.: P. corruscans, 
P. lineatus e L. friderici), sendo que, nas amostragens do período 
chuvoso, foi possível verificar que vários exemplares encontravam-se 
em avançado estágio de maturação gonadal.

Através da análise de agrupamento, constatamos clara diferen-
ciação entre locais na composição de espécies, com pouca influência 
sazonal na ocorrência das espécies, onde os pontos localizados nos 
trechos de cabeceira (G1 a G3) e mesmo aqueles localizados em por-
ções intermediárias da bacia (G4 a G6) apresentam baixa similaridade 
com os trechos finais da bacia (G7), com valores de aproximadamente 
10% de similaridade (Figura 3). Esta diferença também foi constatada 
pela análise de similaridade (ANOSIM), em que se constata diferença 
entre os locais (r = 0,81; P < 0,001), mas não se encontra diferença 
temporal na composição de espécies (r = 0,05; P = 0,074).
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Figura 2. Estimativa bootstrap de riqueza de espécies e desvio padrão para 
as comunidades de peixes de riachos da bacia do rio Guiraí, Alto Rio Paraná, 
Mato Grosso do Sul.

Figure 2. Bootstrap estimative of species richness and standard deviation for 
stream fish communities in Guiraí River basin, Upper Paraná basin, Mato 
Grosso do Sul State.
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Figura 3. Dendrograma de similaridade entre para as comunidades de peixes em riachos da bacia do rio Guiraí, Alto Rio Paraná, Mato Grosso do Sul.

Figure 3. Similarity dendrogram among stream fish communities for Guiraí River basin, Upper Paraná basin, Mato Grosso do Sul State.
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A variação espacial (entre riachos) explicou significativamente 
68,9% da variação na riqueza de espécies (r2 = 0,689; F

6,35
 = 12,90; 

P < 0,000). Em contraste, a variação temporal não é significativa, ex-
plicando apenas 3,3% da variação na riqueza de espécies (r2 = 0,033; 
F

1,40
 = 1,36; P = 0,251). A interação entre as estações e os riachos 

não mostrou influência significativa sobre a riqueza de espécies 
(r2 = 0,033; F

1,40
 = 1,38; P = 0,246). Desta forma, o local G7 apre-

senta riqueza de espécies significativamente maior que os demais 
locais amostrados, mas não existe diferença na riqueza média entre 
os períodos seco e chuvoso (Figura 4) e a despeito de alguns locais 
(G2, G4 e G6) apresentarem maior riqueza no período chuvoso, a 
grande sobreposição nos intervalos de confiança não permite que as 
estações sejam consideradas significativamente diferentes.

A análise da variação na taxa de alteração na composição de es-
pécies (turnover) revelou que os locais amostrados na porção inferior 
da bacia hidrográfica apresentam maior turnover na composição de 
espécies, sendo que apenas a profundidade dos riachos (r = 0,767; 
P = 0,044) e a altitude (r = –0,955; P = 0,001) influenciaram sig-
nificativamente o turnover na composição de espécies. Apesar de 
não significativa, a largura do riacho (r = 0,738; P = 0,058) é uma 
variável que deve ser levada em consideração, uma vez que o baixo 
número de observações (riachos amostrados) foi o responsável pela 
não significância desta correlação (Figura 5).

Através da análise de árvore de regressão, constatamos que 67,4% 
da variação na riqueza de espécies pode ser explicada pela altitude e 
velocidade da água, sendo que locais com altitude menor que 271 m 
apresentam em média 17,67 espécies. Por outro lado, os pontos de 
maiores altitudes, mas que apresentam velocidade da correnteza maior 
que 0,93 m/s, apresentam em média 10,8 espécies de peixes, enquanto 
aqueles riachos que apresentam menor velocidade da correnteza 
apresentam em média 6,94 espécies (Figura 6).

O resultado da análise de correspondência canônica permitiu 
explicar 23,3% da variação na composição de espécies, sendo que o 
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Figura 4. Riqueza média e intervalo de confiança para locais e períodos (seco 
e chuvoso) para as comunidades de peixes de riachos da bacia do rio Guiraí, 
Alto Rio Paraná, Mato Grosso do Sul.

Figure 4. Mean richness and confidence interval for sites and seasons (dry 
and rainy) for stream fish communities for Guiraí River basin, Upper Paraná 
basin, Mato Grosso do Sul State.

Figura 5. Influência das características ambientais sobre o turnover na composição de espécies de peixes nos riachos da bacia do rio Guiraí, Alto Rio Paraná.

Figure 5. Influence of environmental characteristics on turnover in fish species composition in streams of the Guiraí river basin, Upper Paraná River.

Template de Figuras - Biota Neotropica
* Fontes Arial (Regular)/ Symbol (Medium) tamanho 7.

* "Cenário" - linhas com 0.5 de Stroke.

* Linhas pertencente a "Dados gráficos" com 0.6 de Stroke.

* Sempre que houver rosa dos ventos na imagem original, substituir pela padrão (Paleta Symbols). 

* Todas as figuras e gráficos deverão utilizar a escala de cores pré-definidas. 

* Preencimento de barras de gráficos pb devem ter 10% de preto quando houver texto e 50% 
quando não.

* Preencimento de barras coloridas, seguir o padrão de cores da Swatches.

* Dados na tabela ou figura devem estar no mesmo idioma do artigo.

* Legendas devem estar dentro de caixas de texto com 2 mm de distância nas extremidades.

* Texto da figura ou gráfico deve estar em "Sentence case".

* Escala dos mapas deverá ter 1 ponto de Stroke.

* Letras que representam figuras ex:      , devem estar no canto superior direito com 2 mm 
de distância das extremidades da figura.

a
Profundidade Média (cm) Largura média (m) Altitude (m)

Tu
rn

ov
er

 n
a 

co
m

po
si

çã
o 

da
s 

es
pé

ci
es

0
0 50 100 150

10

20

30

0

10

20

30

0

10

20

30

1 2 3 4 5 6 7 200 250 300 350 400

Template de Figuras - Biota Neotropica
* Fontes Arial (Regular)/ Symbol (Medium) tamanho 7.

* "Cenário" - linhas com 0.5 de Stroke.

* Linhas pertencente a "Dados gráficos" com 0.6 de Stroke.

* Sempre que houver rosa dos ventos na imagem original, substituir pela padrão (Paleta Symbols). 

* Todas as figuras e gráficos deverão utilizar a escala de cores pré-definidas. 

* Preencimento de barras de gráficos pb devem ter 10% de preto quando houver texto e 50% 
quando não.

* Preencimento de barras coloridas, seguir o padrão de cores da Swatches.

* Dados na tabela ou figura devem estar no mesmo idioma do artigo.

* Legendas devem estar dentro de caixas de texto com 2 mm de distância nas extremidades.

* Texto da figura ou gráfico deve estar em "Sentence case".

* Escala dos mapas deverá ter 1 ponto de Stroke.

* Letras que representam figuras ex:      , devem estar no canto superior direito com 2 mm 
de distância das extremidades da figura.

a

DP = 4,55
N = 42

Média = 8,93

DP = 2,77
N = 36

Média = 7,47

DP = 2,34
N = 31

Média = 6,94
DP = 3,20

N = 5

Média = 10,80

DP = 4,31
N = 6

Média = 17,67

Altitude < 271 m

Velocidade < 0,93 m/s

Figura 6. Fluxograma da árvore de regressão da riqueza de espécies de peixes 
nos riachos amostrados na bacia do rio Guiraí, Alto Rio Paraná.

Figure 6. Regression tree fluxogram for fish species richness in sampled 
streams in Guiraí River basin, Upper Paraná basin.
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Tabela 3. Resultado da análise de correspondência canônica (CCA) para as comunidades de peixes e os descritores ambientais dos riachos amostrados na bacia 
do rio Guiraí, Alto Rio Paraná. ns = não significativa; * = significativa a α = 0,05; *** = significativa a α = 0,001

Table 3. Results of canonical correspondence analysis (CCA) for fish communities and environmental descriptors of the sampled streams in Guiraí River basin, 
Upper Paraná basin. ns = non significant; * = significant to α = 0.05; *** = significant to α = 0.001.

Descritores ambientais Eixo 1 Eixo 2 r2

Largura do riacho –0,32 0,87 0,74***
Profundidade do riacho –0,80 0,41 0,69***
Velocidade da água 0,42 0,05  0,15*
Altitude 0,53 –0,80  0,81***
pH –0,06 –0,11 0,01 ns

Condutividade elétrica da água 0,17 0,09 0,03 ns

Turbidez da água 0,09 0,20 0,04 ns

Temperatura da água 0,01 0,32 0,08 ns

Resumo estatístico para os primeiros eixos - - -

Variação explicada 12,1 11,2 -

primeiro eixo explicou 12,1%, enquanto o eixo 2 explicou 11,2% da 
variação na composição de espécies. As variáveis mais importantes na 
determinação da ocorrência das espécies de peixes foram a altitude, 
largura, profundidade e velocidade da água no trecho amostrado 
(Tabela 3). Desta forma constata-se que H. eques, H. marginatus, 
C. lagosantense, E. trilineata, entre outras, tiveram sua ocorrência 
positivamente correlacionadas com a largura e profundidade dos 
riachos. Por outro lado, espécies como P. argentea, H. strigaticeps, 
R. lanceolata, B. stramineus, A. paranae, A. fasciatus ocorreram 
predominantemente em locais localizados a maiores altitudes e com 
maior velocidade da correnteza (Figura 7).

Discussão

A riqueza de espécies encontrada (64) pode ser considerada eleva-
da, uma vez que outros estudos realizados na bacia do alto rio Paraná 
têm encontrado riqueza similar, coletados em um maior número de 
locais, mas sem repetição ao longo do tempo, como para os riachos 
da bacia do rio Paranapanema (SP) onde Castro et al. (2003) coleta-
ram em 17 trechos de riachos e encontraram 54 espécies. Por outro 
lado, no rio Grande (SP), Castro et al. (2004) analisaram 18 locais e 
encontraram 64 espécies. Súarez & Petrere Júnior (2005), analisando 
as comunidades de peixes de riachos na bacia do rio Iguatemi (MS), 
encontraram 24 espécies de peixes em 15 amostragens (14 riachos). 
Súarez (2008) analisando as comunidades de peixes em sete trechos 
de riachos da porção inferior da bacia do rio Ivinhema encontraram 
46 espécies de peixes. A riqueza de espécies encontrada no presente 
trabalho foi maior em comparação aos resultados dos estudos acima 
citados, sendo que mais de 90% do número estimado de espécies 
foi coletado.

Segundo Matthews (1998), as comunidades locais de peixes de 
riachos apresentam normalmente a riqueza acumulada de cerca de 
20 espécies, com riqueza média de aproximadamente 8 espécies, 
com raras exceções em que podem apresentar riqueza acumulada 
de mais de 100 espécies; resultado também constatado nos riachos 
estudados na mata atlântica (Gerhard et al., 2004), na bacia do 
alto rio Paraná (Castro et al., 2003, 2004, 2005) e no presente es-
tudo. Desta forma, no presente estudo a riqueza média encontrada 
(8,93 espécies) é condizente com o proposto por Matthews (1998), 
sendo que os pontos G4, G6 e G7 apresentaram riqueza acumulada 
superior a vinte espécies, e maior taxa de turnover na composição 
de espécies, demonstrando elevada diversidade β, que conduziu ao 
elevado número acumulado de espécies. Quanto à correlação entre 
taxa de alteração na composição de espécies (turnover), a maior 

influência do volume dos riachos e da altitude já foi constatada por 
outros autores para riachos de regiões temperadas (Taylor & Warren, 
2001) e tropicais (Súarez, 2008b), sendo atribuída à maior facilidade 
de colonização que aumenta a dinâmica da migração em riachos das 
porções inferiores das bacias.

A despeito de diferenças na amostragem entre os estudos, os 
trabalhos de Castro et al. (2003, 2004 e 2005) utilizaram pesca elé-
trica, enquanto no trabalho de Súarez & Petrere-Júnior (2005) foram 
utilizadas peneiras e redes de espera, de forma similar ao utilizado 
no presente estudo. Assim, sugere-se que a diferença observada na 
riqueza de espécies entre os riachos aqui amostrados e os riachos da 
bacia do rio Iguatemi encontrada por Súarez & Petrere-Júnior (2005) 
possam ser resultado da degradação ambiental constatada por aqueles 
autores naquela bacia.

A predominância das espécies B. stramineus, A. paranae e 
H.  ancistroides nos riachos amostrados pode ser considerado resultado 
da ampla distribuição geográfica destas espécies em toda a bacia do 
Alto Rio Paraná, sendo que B. stramineus é uma das espécies mais 
comuns e abundantes nas assembléias de peixes (Castro et al. 2003, 
2004, 2005, Súarez & Petre Júnior 2005, Valério et al. 2007, Ferreira 
2007, Perez-Júnior & Caravello 2007, Shibatta et al. 2007, Fialho 
et al. 2008), corroborando um dos princípios do neutralismo nas 
comunidades biológicas, que sugere que a abundância e ocorrência 
das espécies nas comunidades locais deva ser resultado principal-
mente dos padrões regionais de abundância. Desta forma, espécies 
com maior abundância devem apresentar distribuição ampla em sua 
área de ocorrência. Assim, apesar de termos analisado no presente 
trabalho apenas a ocorrência das espécies, a abundância total dessa 
espécie em todo o período amostrado (960 indivíduos) corrobora 
os princípios do neutralismo para as comunidades de peixes nos 
riachos analisados.

Nos riachos por nós amostrados, observa-se claramente a maior 
influência espacial em detrimento de variações temporais sobre a 
composição de espécies, visualizada na análise de agrupamento e no 
resultado da ANOSIM, no qual é possível observar claramente que 
o ponto G7 é o que mais se isola dos demais, formando um grupo 
bem diferenciado na análise de agrupamento. Da mesma forma a 
variação na riqueza de espécies entre locais e a ausência de variação 
temporal é demonstrada pelos resultados das ANOVAs e pela árvore 
de regressão. No caso da árvore de regressão a primeira separação 
entre amostras isola o ponto G7 dos demais. Este ponto era o único 
localizado em uma planície de inundação da bacia do rio Guiraí. Este 
fato justifica a sua diferenciação também quanto à composição de 
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espécies, uma vez que muitas espécies não ocorrem nos trechos de 
maior altitude e maior velocidade da correnteza. O aparecimento de 
algumas espécies de grande porte e em avançado estádio de maturação 
gonadal nas amostragens do período chuvoso sugere que este local 
possa ser utilizado como rota na migração reprodutiva e, associado 
ao fato de várias delas terem apresentado juvenis nas amostragens, 
indica sua importância também como local de desenvolvimento inicial 
das espécies de grande porte. Contudo, apenas análises detalhadas 
da dinâmica reprodutiva das espécies encontradas poderão permitir 
entender a importância deste local como berçário destas espécies.

A influência positiva da velocidade da correnteza sobre a riqueza 
de espécies na segunda separação de amostras pela árvore de regres-
são sugere que, excluindo o G7, os demais riachos se separam pela 
velocidade da correnteza, sendo que riachos que não são de planície e 
apresentam velocidade elevada apresentam maior riqueza de espécies. 

O grupo com maior riqueza média de espécies na segunda divisão da 
árvore foi composto por cinco amostras, representando 3 locais (G3, 
G4 e G6). Os locais G4 e G6 apresentaram duas amostras cada nos 
meses de outubro, dezembro e fevereiro, sugerindo que esta maior 
riqueza possa ser resultado de migrações reprodutivas que estariam 
acrescendo espécies à lista de espécies residentes, demonstrando 
também um efeito sazonal secundário sobre a riqueza de espécies 
nos locais amostrados.

Os pontos G4 e G6, além de estarem entre os que apresentam 
maior velocidade média da água, separando-se claramente dos pontos 
G1, G2 e G7, estão entre os que apresentam maior largura (4,37 e 
3,43 m, respectivamente). Desta forma, a maior riqueza de espécies 
no período chuvoso constatada nestes locais sugere que estes locais 
possam ser mais influenciados por migrações de algumas espécies 
de peixes (Figura 4). O ponto G6, apesar da elevada velocidade da 
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Figura 7. Gráfico de ordenação da análise de correspondência canônica entre as espécies de peixes mais comuns e as características ambientais dos riachos 
da bacia do rio Guiraí, Alto Rio Paraná.

Figure 7. Scatterplot of Canonical Correspondence Analysis between the main fish species and streams descriptors in Guiraí River basin, Upper Paraná 
River.
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corrente, encontra-se no trecho inferior da bacia, o que provavelmente 
explica neste local a ocorrência de várias espécies comuns na planície 
de inundação (p. ex.; H. marginatus e M. sanctaefilomenae), além de 
S. notomelas que, apesar de ser amplamente distribuída, apresenta 
preferência por locais com menor velocidade da correnteza (Súarez 
et al. 2007). Desta forma a riqueza de espécies no ponto G6 foi, em 
algumas amostragens (período chuvoso), incrementada pela presença 
destas espécies. Assim, constata-se que ocorre a interação de fatores 
em escala regional (altitude), associadas aos fatores locais (profun-
didade, velocidade e largura) dos riachos definindo a composição de 
espécies em cada um dos riachos amostrados, resultado que fica mais 
claro na análise de correspondência canônica.

A maior importância da variação espacial quando comparada à 
temporal já tem sido constatada por outros estudos para riachos do 
Alto Rio Paraná (Langeani et al. 2005, Cetra & Petrere Júnior 2006, 
Valério et al. 2007, Súarez & Petrere Júnior 2007). Analisando as 
comunidades de peixes de corredeiras e remansos na bacia do Alto 
Rio Paraná, Langeani et al. (2005) sugerem que muitas espécies 
apresentam ampla distribuição sazonal e nos habitats analisados, 
sendo pouco influenciadas pelas variações sazonais; contudo, algu-
mas espécies tendem a ocorrer somente no período de chuvas, como 
resultado da migração reprodutiva. Por outro lado, os mesmos autores 
encontraram clara diferenciação entre comunidades de corredeiras 
e remansos.

A teoria do rio contínuo sugere que ocorram alterações previsíveis 
nas comunidades aquáticas de acordo com a sua posição na rede de 
drenagem, uma vez que as comunidades de trechos de cabeceira 
devem apresentam menor riqueza de espécies e maior dependência 
da vegetação ripária quando comparada aos trechos finais. Estas 
hipóteses têm sido constantemente validadas em diferentes regiões 
(Robinson & Rand 2005, Súarez & Petrere Júnior 2007), sendo que 
as diferenças na habilidade de colonização das espécies nos trechos 
mais elevados e com características hidrológicas mais severas tem 
sido comumente utilizada para explicar a zonação longitudinal 
(Súarez et al. 2007).

Ainda que os riachos por nós coletados incluam trechos de ca-
beceira e trecho final da bacia do rio Guiraí, os trechos de nascente 
encontram-se em altitudes relativamente baixas. Esta baixa altitude, 
por um lado reforça as conclusões dos demais autores; onde mesmo 
com menor variação altimétrica, as variáveis associadas à colonização 
dos riachos (altitude, largura, velocidade e profundidade dos riachos) 
assumem o papel principal na definição da riqueza e composição 
local de espécies, contudo sem problemas de vícios amostrais (p. ex.: 
somente riachos estreitos, rasos e correntosos nas cabeceiras e riachos 
volumosos e com baixa velocidade na planície). Por outro lado, esta 
menor variação altimétrica, associada à ocorrência de locais com 
elevada velocidade da correnteza mesmo em baixas altitudes (G6), 
levou à diferenciação espacial, principalmente entre o ponto G7 e os 
demais. Isso demonstra que apesar da baixa velocidade da correnteza, 
as demais características hidrológicas (altitude, largura, velocidade) 
do ponto G1 limitam a sua colonização por espécies típicas de pla-
nície de inundação.

Palmer & Poff (1997), discutindo o efeito da heterogeneidade 
espacial e temporal sobre os padrões e processos em riachos, suge-
rem que a heterogeneidade observada nos riachos é de fundamental 
importância para a dinâmica da interação predador-presa, interferindo 
diretamente na eficiência dos predadores e sobreposição de nichos. 
Desta forma, a diferenciação na riqueza e composição de espécies 
entre os trechos superiores (G1 a G5) e inferiores da bacia (G6 e G7), 
influenciadas pelas características hidrológicas como limitantes da 
distribuição dos peixes (Bain et al. 1988, Poff 1997, Gerhard et al. 
2004, Súarez et al. 2007), pode permitir o incremento da riqueza em 
nível regional (bacia hidrográfica) através da diminuição da sobre-

posição de nichos e assim permitindo a manutenção de subconjuntos 
populacionais (para as espécies de distribuição ampla), que podem 
resistir melhor às alterações antrópicas. Cabe ressaltar que a ocor-
rência de T. rendalli, espécie exótica proveniente de pisciculturas da 
região, sugere que as comunidades de peixes da bacia do rio Guiraí 
podem estar apresentando diferenças na sua estrutura em função da 
interferência antrópica. Isto reforça a necessidade de elaboração de 
medidas de manejo que procurem garantir a integridade das comu-
nidades aquáticas na região, contribuindo com ações já tomadas na 
região, como a implantação do Parque Estadual das Várzeas do rio 
Ivinhema, na qual o rio Guiraí atua como limite norte.
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CASATTI, L., VERONEZI JÚNIOR, J.L. & FERREIRA, C.P. Diet of the armored catfish Aspidoras 
fuscoguttatus (Ostariophysi, Callichthyidae) in streams with different limnological and structural features. 
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Abstract: In the present study Aspidoras fuscoguttatus Nijssen & Isbrücker, 1976 diet was investigated based on 
specimens from 18 streams of São Paulo State northwestern region, upper Rio Paraná system. Stomach contents 
of 246 specimens were analyzed, with the registration of 26 types of feeding items showing high predominance 
of the autochthonous ones. Of these, Chironomidae, Simuliidae, and Ceratopogonidae aquatic larvae were the 
most important items, but the contribution of detritus, testate amoebas, and vegetal debris changed according to 
streams features. Whereas in clear waters feeding items can be visually selected by fishes, in turbid waters this 
selection may not occur. Thus, the species’ ability in taking resources in sandy streams with turbid waters and 
the abundance of resources (Chironomidae larvae) are factors that seem to explain its high abundance and broad 
occurrence in the region.
Keywords: diet, Chironomidae, organic matter, vegetal debris, tecamoeba.

CASATTI, L., VERONEZI JÚNIOR, J.L. & FERREIRA, C.P. Dieta do cascudo Aspidoras fuscoguttatus 
(Ostariophysi, Callichthyidae) em riachos com diferentes características limnológicas e estruturais. Biota 
Neotrop. 9(1): http://www.biotaneotropica.org.br/v9n1/pt/abstract?article+bn02109012009.

Resumo: No presente estudo a dieta de Aspidoras fuscoguttatus Nijssen & Isbrücker, 1976 foi analisada em 
exemplares procedentes de 18 riachos da região noroeste do estado de São Paulo, sistema do Alto Rio Paraná. 
Foram analisados os conteúdos gástricos de 246 indivíduos, com o registro de 26 tipos de itens alimentares e 
predominância de itens autóctones. Destes, larvas de Chironomidae, Simuliidae e Ceratopogonidae foram os 
mais importantes, mas a contribuição de detritos, tecamebas e fragmentos de vegetais variou de acordo com as 
características dos riachos. Enquanto em águas mais claras os itens alimentares podem ser visualmente selecionados 
pelos peixes, em águas mais turvas essa seleção pode ocorrer. Assim, a habilidade da espécie em obter recursos 
em riachos com fundos arenosos e águas turvas e a abundância de recursos (larvas de Chironomidae) são fatores 
que parecem explicar a elevada abundância e ampla ocorrência da espécie na região.
Palavras-chave: dieta, Chironomidae, matéria orgânica, fragmentos de vegetais, tecamebas.
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abundante, perfazendo 7,5% do total de indivíduos coletados e 
ocorrendo em 76% dos riachos estudados. Apesar da sistemática 
de Aspidoras ser tema central de publicações recentes (Britto 1998, 
2000, Britto et al. 2002, 2005), o conhecimento sobre a biologia de 
suas espécies ainda é incipiente, com a maioria das informações 
disponíveis registrada em condições artificiais (Burgess 1989). 
Exceções são os estudos naturalísticos sobre aspectos da história 
de vida de A. fuscoguttatus, realizados por Araujo & Garutti (2002, 
2003). Assim, em vista da elevada abundância e ampla ocorrência 
dessa espécie em riachos da região noroeste do estado de São Paulo, 
investigamos se sua alimentação varia conforme características es-
truturais e limnológicas dos riachos.

1. Área de estudo

A área de estudo (Figura 1) está situada na região noroeste do 
Planalto Ocidental Paulista e inclui as Unidades de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos (UGRHI) São José dos Dourados e Turvo-Grande. 
O relevo da região é considerado suave, ondulado e razoavelmente 
uniforme (Arid 1973). O clima é tropical quente (Nimer 1989), com 
duas estações pluviométricas bem definidas: chuvosa, de outubro a 
março, e seca, de abril a setembro. Na primeira, a concentração de 
chuvas de verão é acentuada, acima de 80% da pluviometria total 
anual (Barcha & Arid 1971).

Material e Métodos

Foram selecionados 18 riachos (Figura 1) com características 
físico-químicas e estruturais distintas, evidenciadas por 12 descritores 
(Apêndice 1). A composição do substrato foi determinada visualmente 
em campo, estimando-se a porcentagem de argila, areia, cascalho, 
rochas e laje ao longo do leito do trecho amostrado; a porcentagem 
de troncos/galhos e vegetação aquática (Poaceae) no hábitat interno 

Introdução

A substituição da vegetação nativa por pastagens e outras ativi-
dades agroeconômicas – que invariavelmente se estendem às áreas 
ripárias – afetam diretamente a biota aquática, sendo que os riachos 
são os primeiros ambientes a serem afetados por este tipo de im-
pacto, em razão de seus reduzidos volumes de água e de sua grande 
interface com o meio terrestre (Menezes et al. 1990). A substituição 
da floresta ripária por pastagens pode diminuir a oferta de matéria 
orgânica alóctone, ocasionar mudanças nos hábitos alimentares dos 
peixes (Claro Jr. et al. 2004) e até mesmo indicar alterações nas pro-
porções em biomassa de peixes insetívoros e herbívoros-detritívoros 
(Esteves et al. 2008).

Diante desse cenário de ininterruptas e amplas alterações em pe-
quenos cursos d’água e áreas adjacentes, torna-se necessário conhecer 
e definir exigências e tolerâncias das principais espécies de peixes 
desses ambientes, principalmente para subsidiar estratégias adequadas 
à conservação e ao manejo da ictiofauna, inclusive visando futuros 
projetos de restauração (Rosenfeld 2003). Tal conhecimento é ainda 
mais relevante em áreas seriamente impactadas por ações antrópicas, 
como é o caso da região noroeste do estado de São Paulo. Nesta 
área restam 5% da vegetação nativa (SMA/IF 2005), as pastagens 
representam de 70 a 75% do uso do solo (Silva et al. 2007) e estão 
sendo rapidamente convertidas em monoculturas de cana-de-açúcar, 
no sentido de suprir novas unidades produtoras de açúcar e álcool 
(Novaes 2007), representando uma das áreas mais críticas em termos 
de grau de preservação da ictiofauna (Casatti et al. 2008).

Como produto de recente inventário da ictiofauna realizado por 
nossa equipe em 95 riachos dessa região, Aspidoras fuscoguttatus 
 Nijssen & Isbrücker 1976, um cascudo que ocorre em trechos supe-
riores e médios de riachos no sistema do Alto Rio Paraná  (Garutti 
1988, Reis et al. 2003), foi identificada como a quarta espécie mais 

Figura 1. Localização geográfica dos riachos estudados (R1-R18) na região noroeste do estado de São Paulo, sistema do Alto Rio Paraná.

Figure 1. Geographical location of the studied streams (R1-R18) in the northwester region of the São Paulo State, upper Rio Paraná system.
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foi estimada visualmente de acordo com a ocupação da área amos-
tral por estes elementos; as porcentagens de arbustos e de árvores 
no hábitat ripário foram estimadas de acordo com a presença destes 
elementos na zona ripária (30 m de largura) das duas margens do 
trecho amostral; a correnteza foi obtida por meio de um fluxômetro 
mecânico com três réplicas por meso-hábitat e posteriormente ca-
tegorizada (1 = 0-20 cm/s, 2 = 20-40 cm/s, ou 3 = 40-60 cm/s); a 
área amostral foi calculada com base nas medidas obtidas em vários 
transectos de largura e na extensão do trecho amostral; a turbidez 
foi medida diretamente em campo, empregando-se equipamento 
portátil  HORIBA®; a profundidade média foi calculada a partir de 25 
a 30 medidas tomadas ao longo de cada trecho amostral.

Os dados ambientais, bem como os peixes, foram coletados em 
uma ocasião, durante o dia, nos períodos secos de 2003, 2004 e 2005. 
Na coleta dos peixes, os limites superior e inferior de cada trecho 
amostral, contendo 75 metros de extensão, foram bloqueados com 
redes de malha 5 mm e, a seguir, foram aplicadas duas passagens de 
pesca elétrica (220 V de corrente alternada, com 50-60 Hz,  3,4-4,1 A 
e 1000 W, somando de 40-50 minutos de amostragem em cada 
trecho), rio acima, com intervalos de 20 minutos entre a primeira e 
a segunda passagem (Casatti et al. 2006). Após a coleta, os peixes 
foram fixados em formalina a 10% por aproximadamente 72 horas e 
posteriormente transferidos para solução de etanol a 70%. Todos os 
exemplares estão depositados na coleção de Peixes do Departamento 
de Zoologia (DZSJRP) do Instituto de Biociências Letras e Ciências 
Exatas, IBILCE – UNESP, São José do Rio Preto, SP, Brasil.

Para a análise de dieta, foram selecionados de nove a 15 exem-
plares adultos de A. fuscoguttatus de cada riacho. Após a remoção 
dos estômagos, os itens alimentares foram triados e identificados, 
buscando a resolução taxonômica mais detalhada possível, com 
auxílio de literatura especializada e consulta a especialistas. Para 
cada item alimentar foram calculadas a composição percentual por 
números, a freqüência de ocorrência (Gelwick & Matthews 1996) e 
a dominância (Hynes 1950). A dominância (eixo y) foi plotada em 
um gráfico em função da freqüência de ocorrência (eixo x), segundo 
a proposta de Bennemann et al. (2006), e os itens principais na dieta 
da espécie em cada riacho foram aqueles localizados no quadrante 
superior direito.

A dieta de A. fuscoguttatus nos riachos estudados foi explo-
ratoriamente avaliada por meio de uma técnica de ordenação, a 
análise de escalonamento multidimensional não-métrica (NMDS) 
(Clarke & Warwick 2001). Para tal, os valores de composição 
percentual dos itens agrupados (algas, microcrustáceos, insetos 
aquáticos, tecamebas, fragmentos de vegetais superiores, aracnídeos, 
insetos terrestres, detrito) foram utilizados para cálculo da matriz de 
similaridade por meio do coeficiente de Bray-Curtis, utilizando-se 
o programa estatístico PRIMER 6 (Clarke & Gorley 2006). Um dos 
produtos da NMDS é distorção (ou stress) entre a matriz de simila-
ridade e a ordenação produzida na representação gráfica dos eixos 
(Clarke & Warwick 2001).

A hipótese nula de que os descritores do hábitat não exercem 
influências significativas na dieta de A. fuscoguttatus foi testada 
por meio de uma análise de similaridade (ANOSIM), que consiste 
em uma técnica não paramétrica, análoga à análise de variância 
(Clarke & Warwick 2001), e foi processada através do programa 
estatístico PRIMER 6. Nesta análise, calculou-se o valor de R, uma 
medida comparativa do grau de separação das amostras, que ampa-
rou a decisão de aceite ou rejeição da hipótese nula. A amplitude 
de variação de R é de –1 a 1, sendo que valores próximos a zero 
significam aceite da hipótese nula, e a probabilidade (p) representa a 
porcentagem de risco de ocorrer erro Tipo I segundo a nomenclatura 
estatística (Clarke & Warwick 2001).

Resultados

Dentre os 246 exemplares examinados, 42 apresentaram estôma-
gos vazios. Foram identificados 26 tipos de itens alimentares, a maioria 
de origem autóctone (Tabela 1). Reunindo todos os riachos em uma 
única análise, a predominância numérica dos itens  autóctones se repete 
(81,4% contra 12,4% de origem alóctone e 6,2% de origem desconhe-
cida, Tabela 1), dos quais larvas de Chironomidae e fragmentos de 
larvas de insetos se destacam em freqüência e dominância (Tabela 1). 
Com a análise conduzida separadamente por riacho, insetos aquáticos 
representaram o principal item em sete riachos (R3, R5, R7, R12, R14, 
R15, R17, Figuras 2 e 3), sendo que larvas de Chironomidae foram 
registradas nas amostras de todos os riachos (Figuras 2 e 3).

A ordenação dos riachos com base na composição percentual 
da dieta mostra três grupos de riachos (Figura 4a), discriminados de 
acordo com a participação de tecamebas, fragmentos de vegetais e 
detritos (Figuras 4b-d), visto que a participação de insetos aquáticos 

Tabela 1. Composição percentual por número (CP), freqüência de ocorrência 
(FO) e dominância (d) dos itens registrados nos conteúdos estomacais de 
Aspidoras fuscoguttatus procedentes de 18 riachos da região noroeste do 
estado de São Paulo, sistema do Alto Rio Paraná.

Table 1. Percent composition by number (CP), frequency of occurrence (FO), 
and dominance (D) of the feeding items registered in the stomach contents of 
Aspidoras fuscoguttatus from 18 streams in the São Paulo State northwestern 
region, upper Rio Paraná system.

Itens CP FO D
(%)

Autóctones

1. Cyanophyceae 0,6 2,0 0

2. Spyrogira 0,6 2,0 0

3. Larvas de Diptera não identificadas 0,5 1,5 0

4. Pupas de Diptera 2,0 19,7 0

5. Larvas de Chironomidae 23,3 73,9 39,9

6. Larvas de Ceratopogonidae 5,9 18,7 0,5

7. Larvas de Simuliidae 5,0 15,8 3,4

8. Pupas de Simuliidae 2,0 6,4 0,5

9. Larvas de Coleoptera 1,4 4,4 2,0

10. Larvas de Trichoptera 4,8 15,3 2,0

11. Fragmentos de larvas 19,4 61,6 30,0

12. Ninfas de Odonata 1,6 4,9 0

13. Ninfas de Ephemeroptera 6,2 19,7 3,9

14. Tecamebas 7,9 25,1 1,5

15. Crustáceos 0,3 1,0 0

Alóctones

16. Fragmentos vegetais 4,8 15,3 0,5

17. Aranae 0,3 1,0 0

18. Isoptera 0,2 0,5 0

19. Diptera 0,5 1,5 0

20. Orthoptera 0,2 0,5 0

21. Coleoptera 0,8 2,5 0

22. Formicidae 0,2 0,5 0

23. Hymenoptera 0,2 0,5 0

24. Fragmentos de insetos 5,4 17,2 5,9

Origem indeterminada 0,0 0

25. Fragmentos não identificados 0,5 1,5 0,5

26. Detritos 5,7 18,2 9,4
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Figura 2. Representação gráfica da dominância (eixo y) em função da freqüência de ocorrência (eixo x) dos itens alimentares encontrados nos conteúdos 
gástricos de Aspidoras fuscogutattus nos riachos R1 a R9 (n = número de exemplares examinados): flar, fragmentos de larvas aquáticas de insetos; fveg, frag-
mentos de vegetais; lChi, larvas aquáticas de Chironomidae; lCer, larvas aquáticas de Ceratopogonidae.

Figure 2. Graphic representation of the dominance (axis y) in function to the frequency of occurrence (axis x) of the feeding items registered in the stomach 
contents of Aspidoras fuscogutattus in the streams R1 to R9 (n = number of examined specimens): flar, aquatic insect larvae debris; lChi, aquatic Chironomidae 
larvae; lSim, aquatic Simuliidae larvae; lTri, aquatic Trichoptera larvae; nEph, Ephemeroptera nymphs; tec, testate amoebas; det, detritus.

na dieta da espécie foi elevada em praticamente todos os riachos 
(Figura 4e). O stress calculado foi de 0,15, o que garante boa confia-
bilidade na interpretação dos resultados. Como resultado da ANOSIM 
(Tabela 2), obteve-se que a turbidez foi o descritor que demonstrou 
maior influência na dieta de A. fuscoguttatus. Considerando os itens 
com maior influência na discriminação dos grupos de riachos, as 
maiores proporções de tecamebas  (Figura 4b) ocorreram em peixes 
procedentes de riachos com águas pouco turvas (R3, R10,  R15-R17, 
mediana turbidez = 4 NTU) e com alguma vegetação ripária; as 
maiores proporções de fragmentos de vegetais  (Figura 4c) foram 
registradas em peixes procedentes de riachos com águas relativamente 
mais turvas (R1, R5, R6, R14, mediana turbidez = 112 NTU) e com 
bancos de gramíneas junto das margens ou com cascalhos e rochas no 
fundo; e as maiores proporções de detritos (Figura 4d) em peixes de 
riachos com águas moderadamente turvas (R2, R4, R7-R9, R11-R13, 
R18, mediana turbidez = 16 NTU) e de fundo arenoso.

Discussão

Os riachos estudados são, de modo geral, rasos, pouco corren-
tosos e pouco diversificados na composição do substrato, sendo que 

a baixa representatividade de árvores no hábitat ripário se reflete na 
baixa disponibilidade de troncos e galhos submersos. Nestes am-
bientes, a dieta de A. fuscoguttatus foi predominantemente composta 
por itens autóctones, representados por larvas aquáticas de insetos, 
notadamente Chironomidae, um dos grupos de insetos mais comu-
mente registrados em ambientes lóticos (Carvalho & Uieda 2004, 
2006, Hay et al. 2008). Outras espécies da família Callichthyidae 
também apresentam dieta semelhante, com elevada participação de 
larvas aquáticas de insetos, como descrito para Corydoras gr. carlae 
 Nijssen & Isbrücker 1983 (Aranha et al. 1993), C. barbatus (Quoy & 
Gaimard 1824) (Aranha et al. 1998) e C. aeneus (Gill 1858) (Aranha 
et al. 1993, Casatti 2002), por exemplo.

A maioria dos riachos estudados estava repleta de areia junto 
ao leito e tal condição pode ser desfavorável às atividades ali-
mentares para um grande número de espécies de Siluriformes, 
 (Lowe-McConnell 1987). Os callictídeos, contudo, utilizam barbi-
lhões táteis para localizarem suas presas em meio ao substrato, que 
é revolvido superficialmente (Hahn et al. 1997, Aranha et al. 1998, 
Casatti 2002) e, por isso, são conhecidos como especuladores de 
substrato (“hunting by speculation”, Curio 1976, ou “grubber exca-
vating while moving”, Sazima 1986). Portanto, tais características 



117

Alimentação de Aspidoras

http://www.biotaneotropica.org.br/v9n1/pt/abstract?article+bn02109012009 http://www.biotaneotropica.org.br

Biota Neotrop., vol. 9, no. 1, Jan./Mar. 2009

Template de Figuras - Biota Neotropica
* Fontes Arial (Regular)/ Symbol (Medium) tamanho 7.

* "Cenário" - linhas com 0.5 de Stroke.

* Linhas pertencente a "Dados gráficos" com 0.6 de Stroke.

* Sempre que houver rosa dos ventos na imagem original, substituir pela padrão (Paleta Symbols). 

* Todas as figuras e gráficos deverão utilizar a escala de cores pré-definidas. 

* Preencimento de barras de gráficos pb devem ter 10% de preto quando houver texto e 50% 
quando não.

* Preencimento de barras coloridas, seguir o padrão de cores da Swatches.

* Dados na tabela ou figura devem estar no mesmo idioma do artigo.

* Legendas devem estar dentro de caixas de texto com 2 mm de distância nas extremidades.

* Texto da figura ou gráfico deve estar em "Sentence case".

* Escala dos mapas deverá ter 1 ponto de Stroke.

* Letras que representam figuras ex:      , devem estar no canto superior direito com 2 mm 
de distância das extremidades da figura.

a

100

100

50

50
0

0

R10 (n = 15)

flar

nEph
lChi
tec
lTri

100

100

50

50
0

0

R11 (n = 9)

flar

lChi

100

100

50

50
0

0

R12 (n = 9)

flar

lChi

100

100

50

50
0

0

R16 (n = 15)

flar

lChi tec

100

100

50

50
0

0

R17 (n = 15)

lChi

flar

100

100

50

50
0

0

R18 (n = 15)

lChi

flar

Frequência de ocorrência (%)

100

100

50

50
0

0

R14 (n = 15)

lSim

lChi
100

100

50

50
0

0

R15 (n = 15)

flar

lChi

tec

100

100

50

50
0

0

R13 (n = 9)

flar

det
lChi

D
om

in
ân

ci
a 

(%
)

Figura 3. Representação gráfica da dominância (eixo y) em função da freqüência de ocorrência (eixo x) dos itens alimentares registrados nos conteúdos gástricos 
de Aspidoras fuscogutattus nos riachos R10-R18 (n = número de exemplares examinados): flar, fragmentos de larvas aquáticas de insetos; lChi, larvas aquáticas 
de Chironomidae; lSim, larvas aquáticas de Simuliidae; lTri, larvas de Trichoptera; nEph, ninfas de Ephemeroptera; tec, tecamebas; det, detritos.

Figure 3. Graphic representation of the dominance (axis y) in function to the frequency of occurrence (axis x) of the feeding items registered in the stomach 
contents of Aspidoras fuscogutattus in the streams R10 to R18 (n = number of examined specimens): flar, aquatic insect larvae debris; fveg, vegetal debris; 
lChi, aquatic Chironomidae larvae; lCer, aquatic Ceratopogonidae larvae.

morfológicas e comportamentais devem ser explicar a habilidade de 
A. fuscoguttatus em explorar cursos d’água com fundos arenosos, 
tornando-a resistente às modificações do hábitat que gerem assorea-
mento, especialmente quando observamos a elevada abundância da 
espécie em riachos com elevados graus de deposição de sedimentos 
finos (Casatti et al. 2006, Ferreira & Casatti 2006).

Chironomidae foi um item expressivo em praticamente todos os 
estômagos analisados e, portanto, pouco influenciado pelas diferentes 
condições ambientais. Contudo, de acordo com a ordenação gerada 
na NMDS, na dieta dos peixes de alguns riachos houve contribuição 
diferencial de detritos, tecamebas e fragmentos de vegetais supe-
riores. Detrito foi um item com menos de 6% de representatividade 
na dieta dos peixes de modo geral e com contribuição máxima de 
26% nos riachos em que ocorreu. De modo geral, a ocorrência deste 
item na dieta de A. fuscoguttatus provém de riachos estruturalmente 
muito simplificados, com leitos repletos de areia. É provável que 
a ingestão deste item tenha ocorrido acidentalmente enquanto os 
peixes se alimentavam de presas bentônicas, visto que ocorreu em 
baixas quantidades; nestas condições, detrito pode ser considerado 
um item nutricionalmente pouco importante (Bowen 1984). Outros 
estudos realizados na região também registraram hábitos detritívoros 

em algumas espécies bentônicas especialistas, como os cascudos 
 Hypostomus ancistroides e H. nigromaculatus, geralmente perifitívo-
ros em ambientes menos degradados (Ferreira & Casatti 2006).

Tecamebas podem estar presentes não só em ambientes conserva-
dos, mas também onde há aporte de esgoto e assoreamento (Fulone 
et al. 2005), devendo, portanto ser um item comum em riachos, apesar 
de pouco conhecido. Como no presente estudo tecamebas foi um item 
associado à dieta de peixes em riachos de águas mais claras e com 
maior variedade de estruturas ripárias (árvores e arbustos), pode-se 
dizer que essas condições facilitariam sua captura por indivíduos de 
A. fuscoguttatus.

Fragmentos de vegetais superiores foram relativamente expres-
sivos (8-26% de ocorrência numérica) na dieta dos peixes de alguns 
riachos com extensos bancos de gramíneas junto às margens (R1, 
R6, R14), podendo sugerir que estes fragmentos sejam obtidos aci-
dentalmente, durante a captura de outras presas em meio à vegetação 
marginal. Coincidentemente, esses riachos também apresentaram 
águas relativamente mais turvas, sendo que o riacho R6 apresentou 
511 NTUs de turbidez. Apesar da conhecida diminuição da habilidade 
visual para detecção das presas em águas turvas (Sweka & Hartman 
2001, White & Harvey 2007), é provável que a alimentação de 
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Figura 4. a)  Representação  gráfica  da  ordenação  resultante  da  análise  de  escalonamento  multidimensional  não  métrica  (NMDS)  da  dieta  de Aspidoras 
fuscoguttatus. b-e) Contribuição (expressa conforme o tamanho do círculo) de (b) tecamebas, (c) fragmentos de vegetais, (d) detritos, (e) insetos aquáticos. 
Stress = 0,15.

Figure 4. a) Graphic representation of the non-metric multidimensional scaling analysis (NMDS) of the diet of Aspidoras fuscoguttatus. b-e) Contribution 
(expressed according to the circle size) of (b) testate amoebas, (c) vegetal debris, (d) detritus, (e) aquatic insects. Stress = 0.15.
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Tabela 2. Resultados da análise de similaridade (ANOSIM) considerando a 
influência de 12 descritores abióticos sobre a dieta de Aspidoras  fuscoguttatus 
em 18 riachos da região noroeste do estado de São Paulo, sistema do Alto 
Rio Paraná. Valores de R próximos a zero indicam aceite da hipótese nula; 
quanto menor o valor de p menor a probabilidade de ocorrência de erro 
Tipo I. Em  negrito está apontado o descritor com maior influência sobre a 
dieta da espécie.

Table 2. Results of similarity analysis (ANOSIM) considering the influence 
of 12 abiotic descriptors on the Aspidoras fuscoguttatus diet in 18 streams, 
São Paulo State northwester region, upper Rio Paraná system. R values close 
to zero indicate null hypothesis acceptance; as low the p value low is tem 
probability of Type I error occurrence. In bold is indicated the descriptor with 
the highest influence on the diet species.

Descritores R p

Substrato

Argila (%) –0,082 76,1

Areia (%) –0,097 77,4

Cascalho (%) 0,16 10

Rochas (%) 0,362 2

Lage (%) 0,36 5,6

Elementos do hábitat interno

Troncos e galhos (%) 0,071 50

Macrófitas (%) –0,035 58,9

Elementos ripários

Arbustos (%) –0,03 59,6

Árvores (%) –0,119 77,8

Outros

Correnteza (m/s) 0,087 18,8

Área (m2) –0,816 90,8

Turbidez (NTU) 0,858 1,8

Profundidade (m) 0,153 34,1

A. fuscogutattus seja pouco afetada em tais condições, pois os indi-
víduos localizam suas presas revolvendo o substrato com auxílio de 
barbilhões táteis e, portanto, com pouca dependência da visão. Dessa 
forma, enquanto que em águas mais claras os itens alimentares podem 
ser visualmente selecionados pelos peixes, em águas mais turvas 
essa seleção não ocorre, mas ainda assim, não deve haver prejuízo 
à alimentação dos indivíduos, em razão da presença de barbilhões 
sensoriais que os auxiliam na localização das presas.

Apesar da contribuição de outros itens alimentares, que varia 
conforme determinadas características do ambiente, larvas e ninfas 
aquáticas de insetos, notadamente de Chironomidae, parecem ser 
organismos abundantes mesmo em ambientes moderadamente im-
pactados (Callisto et al. 2001), sendo um recurso altamente disponível 
para peixes invertívoros, como é o caso de A. fuscoguttatus. Este fator, 
juntamente com a habilidade em obter recursos em riachos com leitos 
arenosos e águas turvas, podem compor parte das explicações para a 
elevada abundância e ampla ocorrência da espécie na região.
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Rhodnius zeledoni sp. nov. afim de Rhodnius paraensis  
Sherlock, Guitton & Miles, 1977 (Hemiptera, Reduviidae, Triatominae)

José Jurberg1,2, Dayse da Silva Rocha1 & Cleber Galvão1
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JURBERG, J., ROCHA, DS. & GALVÃO, C. Rhodnius zeledoni sp. nov. afim de Rhodnius paraensis 
Sherlock, Guitton & Miles, 1977 (Hemiptera, Reduviidae, Triatominae). Biota Neotrop., 9(1): http://www.
biotaneotropica.org.br/v9n1/en/abstract?article+bn02509012009.

Abstract: A new species of Rhodnius is described and illustrated from a male specimen from northeastern Brazil. 
The specimen was found died and dried. This species can be distinguished from its similar congener R. paraensis 
Sherlock, Guitton & Miles by the greater size, the general aspect of the color of the body, by the uniform color 
of the legs, different proportions between the morphological structures of the head and the segments of the 
rostrum; also, in the male genitalia by the aspect of median process of pygophore, dorsal phallotheca plate and 
phallotheca process. 
Keywords: Chagas disease, systematic, Rhodnius zeledoni sp. nov., Hemiptera, taxonomy. 

JURBERG, J., ROCHA, DS. & GALVÃO, C. Rhodnius zeledoni sp. nov. afim de Rhodnius paraensis 
Sherlock, Guitton & Miles, 1977 (Hemiptera, Reduviidae, Triatominae). Biota Neotrop., 9(1): http://www.
biotaneotropica.org.br/v9n1/pt/abstract?article+bn02509012009.

Resumo: Uma nova espécie de Rhodnius é descrita e ilustrada baseada em um exemplar macho do nordeste 
brasileiro. O espécime foi encontrado morto e ressecado. Esta espécie pode ser separada da espécie afim, 
R. paraensis Sherlock, Guitton & Miles, pelo seu maior tamanho, pelo aspecto geral de coloração do corpo, pela 
cor uniforme das pernas, pelas diferentes proporções entre as estruturas morfológicas da cabeça e dos segmentos 
do rostro; ainda, na genitália masculina, pelo aspecto do processo mediano do pigóforo, do falosoma e de seu 
processo. 
Palavras-chave: doença de Chagas, sistemática, Rhodnius zeledoni sp. nov., Hemiptera, taxonomia.
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Cor geral castanho claro, intercalada com áreas castanho 
mais escuras em algumas regiões da cabeça, do hemiélitro e do 
abdômen (Figura 1).

Cabeça vista dorsalmente de cor castanho claro representada 
por uma larga faixa que vai do pescoço até o anti-clípeo. Late-
ralmente de cor castanho mais escuro que abrange a região do 
pescoço até o ápice das genas incluindo o tubérculo antenífero e 
o 1º segmento antenal. Toda a superfície da cabeça esta recoberta 
por pequenos tubérculos com cerdas claras decumbentes que 
fornece um aspecto granuloso para a superfície. (Figuras 1,2,3)

Cabeça mais longa que larga ao nível dos olhos, relação 1:0,36; 
cabeça mais longa que o pronoto 1:0,69; região ante-ocular mais 
longa que a pós-ocular, relação 1:0,32. Região pós-ocular globosa 
separada do pescoço por uma constrição, o que lhe confere um 
aspecto de ampulheta. Genas de forma oblonga, aguçada no 
ápice ultrapassando levemente o clípeo. Clípeo de ápice afilado 
(Figuras 2 e 3). 

Olhos medianos, bordo anterior arredondado, posterior retilí-
neo, inferior ultrapassando o limite da cabeça (Figura 3).

Relação entre a largura de um olho e a região inter-ocular 
(sinlipsis) 1:1,27.

Ocelos pequenos situados látero-dorsalmente logo após uma 
pequena depressão dentro da área escurecida que emerge da 
região lateral da cabeça, as áreas escuras ultrapassam a região 
pós-ocular e vão até próximo ao pescoço (Figuras 2 e 3).

Antena: primeiro segmento castanho escuro, não ultrapassan-
do as genas, comprimento 0,25 mm. (Figuras 1, 2, 3), demais 
segmentos ausentes.

Rostro: primeiro segmento muito curto atingindo o nível me-
diano do tubérculo antenífero, segundo segmento muito longo 
mais de três vezes o tamanho do primeiro, atingindo o nível do 

Introdução 

Desde que o Laboratório de Triatomíneos do Instituto Oswaldo 
Cruz se tornou Centro de Referência do Ministério da Saúde em 1989 
um propício relacionamento entre as partes tem promovido inúmeras 
cooperações técnico-científico, entre elas destaca-se a identificação 
de exemplares coletados cujas características morfológicas não cor-
respondem à fauna reconhecida das áreas trabalhadas pela Secretaria 
de Vigilância Sanitária. Este fato tem propiciado a descoberta de 
inúmeras espécies novas (Jurberg 1999).

Em março de 2007 recebemos para identificação do “ Pto Emolacen” 
de Aracajú-Sergipe, dois triatomíneos do gênero  Rhodnius Stål, 1859, 
que foram coletados mortos e ressecados. Em uma análise verificamos 
que um deles era brethesi, Matta, 1919 e o outro não se enquadrava 
nas descrições de nenhuma das dezesseis espécies conhecidas do 
gênero. (Lent & Wygodzinsky 1979, Galvão et al. 2003, Jurberg & 
Galvão 2006). 

As espécies do gênero Rhodnius tem padrões definidos em rela-
ção a biologia pois a maioria das espécies são silvestres; vivem em 
folhagens de palmeiras, buracos de árvores, sugando aves, roedores, 
morcegos e marsupiais, colocam seus ovos aderidos ao substrato o 
que favorece a sua dispersão, passiva e ativa, pois muitas aves que 
nidificam nas palmeiras tem hábitos migratórios. Ainda podem ser 
reconhecidas pela morfologia externa com seu tamanho reduzido 
e o tubérculo antenífero localizado no ápice da cabeça, genitália 
masculina caracterizada pela ausência de suporte do falosoma, 
na maioria das espécies, pelo formato do processo mediano do 
pigóforo, pela coloração homogênea tendendo sempre para casta-
nho claro/escuro, com manchas mais ou menos acentuadas, e pela 
morfologia e ornamentação dos ovos. (Lent & Jurberg 1969, Lent & 
 Wygodzinsky 1979, Barata 1981, 1998, Lent, Jurberg & Galvão 
1993, Jurberg 1995, Jurberg, Lent & Galvão 1998, Carcavallo et al. 
1998, 1999, Mejia, Galvão & Jurberg, 1999, Jurberg et al., 2005, 
Jurberg & Galvão 2006. 

Carcavallo et al. (2000) definiram para o gênero Rhodnius Stål 
quatro complexos a saber: “Complexo Rhodnius pictipes Stål, 1872 
com duas espécies: R. pictipes e R. stali Lent, Jurberg & Galvão 
1993, Complexo Rhodnius prolixus Stål 1859 com cinco espécies: 
R. prolixus, R. domesticus Neiva & Pinto 1923, R. nasutus Stål 
1859, R. neglectus Lent, 1954 e R. robustus Larrousse, 1927; Com-
plexo R. pallescens Barber, 1932 com três espécies: R. pallescens, 
R.  colombiensis Mejia, Galvão & Jurberg, 1999 e R. ecuadoriensis 
Lent & Leon, 1958; Complexo R. dalessandroi Carcavallo &  Barreto, 
1976 com duas espécies: R. dalessandroi e R. milesi Carcavallo, 
Rocha, Galvão & Jurberg. 

As outras quatro espécies não possuíam caracteres morfológi-
cas suficientes para constituir complexos, a saber: R. amazonicus 
 Santos & Sposina, 1973, R. brethesi Matta, 1919; R. neivai Lent, 
1953 e R. paraensis Sherlock, Guitton & Miles, 1977. Esta nova 
espécie aqui descrita R. zeledoni tem características morfológicas 
assemelhadas a R. paraensis. 

Resultados

1. Rhodnius zeledoni sp. nov.

Material Tipo: Holótipo coletado por Dra. Catarina Zita Dantas 
de Araújo em Aracaju- SE e depositado na Coleção Herman Lent 
– Instituto Oswaldo Cruz/Fiocruz sob o nº 3078.

Macho – comprimento total 13 mm, Pronoto: largura na região 
umeral 3 mm, na região do colar 1 mm, comprimento 2 mm; 
Escutelo: comprimento 2 mm; Abdômen: largura 5 mm.

1 mm

Figura 1. Rhodnius zeledoni sp. nov. macho vista dorsal.

Figure 1. Rhodnius zeledoni n. sp.  male dorsal view.
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base do escutelo; na região central localiza-se uma depressão 
de forma ovóide. Processo do escutelo com ápice arredonda-
do. Proporção entre a largura na base e o comprimento 1:0,85 
( Figuras 1 e 5b).

Hemiélitros de coloração castanho alaranjado com as nervuras 
mais claras; base do corium e o clavo castanho escuros; recobrem 
o abdômen sem ultrapassar o ápice (Figura 1).

anel de constrição entre a cabeça e o pescoço, terceiro segmento 
muito curto menor que o primeiro atingindo o bordo anterior 
do sulco estridulatório. Relação entre os segmentos do rostro 
1:3,15:0,84 (Figura 3). 

Pronoto: castanho escuro, entremeando com 2 + 2 carenas 
laterais castanho claro alaranjado e uma carena mediana com 
esculturação clara, todo o pronoto é circundado por uma faixa 
alaranjada. As carenas diferem entre si, as 1 + 1 externas não 
são contínuas, as 1 + 1 internas são contínuas. Lobo anterior do 
pronoto pouco diferenciado do lobo posterior, tubérculo discal 
e lateral inaparentes, como também o ângulo ântero-lateral e o 
colar (Figuras 1,2 e 5a).

Escutelo: triangular, castanho alaranjado nas carenas que o 
delimitam com 2 + 2 depressões, um par lateral e outro par na 

1 mm

4a

4b

2

3

Figuras 2-4. Rhodnius zeledoni sp. nov. 2) cabeça vista dorsal; 3) cabeça vista 
lateral; 4a) Rhodnius paraensis Sherlock, Guitton & Miles, 1977 cabeça vista 
dorsal, e 4b) Rhodnius paraensis vista de perfil.

Figures 2-4. Rhodnius zeledoni  n. sp. 2) head dorsal view 3) head lateral 
view; 4a) Rhodnius paraensis Sherlock Guitton & Miles, 1977 head dorsal 
view and 4b) Rhodnius paraensis  lateral view.

Figuras 5-6. Rhodnius zeledoni sp. nov. 5) Pronoto; 5b) escutelo, e 6) 
 abdômen vista ventral.

Figures 5-6. Rhodnius zeledoni n.sp. 5) pronotum 5b) scutellum and 6) 
abdomen ventral view.

1 mm

1 mm

5a

5b

6
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Pernas: Nos três pares de pernas as coxas apresentam-se 
castanho escuro, os trocânteres castanho claro, fêmur castanho 
escuro, tíbias e tarsos do 1º e 2º par castanho escuro, tíbias do 
3º par castanho claro com exceção de anel apical que é escuro 
(Figura 1).

Abdômen ventralmente convexo de cor castanho escuro, ten-
do a região mediana uma faixa achatada mais clara que vai do 
2º  urotergito até o bordo posterior do pigóforo. Lateralmente onde 
os urotergitos se soldam ao conexivo existem 1 + 1 áreas claras do 
2º ao 7º segmento abdominal, no 2º segmento a área clara ocupa 
1/3 posterior do urotergito, no 3º e 4º segmentos ocupa toda a 
largura, com formato irregular atingindo os estigmas, no 5º e 
6º a área é semi-circular e ocupa 2/3 do segmento, 7º segmento 
sem mancha clara.

Conexivo: não pode ser caracterizado por estar encoberto 
totalmente pelas asas do único exemplar examinado.

Genitália do macho constituída pelo 8º e 9º segmentos, este 
último denominado de Pigóforo (IX), constituído de uma cáp-
sula ovóide, bastante quitinizada, com a base mais estreita e o 

0,5 mm
PrP

IX

PrCj

Cj

Ph
PrPh

PrG

Plb

EPlb

0,3 mm

7 8 9

10

En

Figuras 7-10. Rhodnius zeledoni sp. nov. 7) Pigóforo vista dorsal; 8 e 9) Parâmeros vista dorsal e de perfil; e 10) Falo visto de perfil (Cj = conjuntiva; Em = 
Endosoma; EPlb = Extensão mediana da Placa basal, Ph = falosoma, Plb = Placa basal, PrG = Processo gonoporo; PrPh = Processo do falosoma).

Figures 7-10. Rhodnius zeledoni n.sp. 7) pygophore dorsal view; 8 and 9) parameres dorsal  view and lateral view; and 10) phallus lateral view (Cj conjunctive; 
En endosome; EPlb median extension of basal plate; Ph phallosome; Plb basal plate; PrG gonopore process , PrPh phallosome process).

ápice mais alongado, face ventral recoberta com pelos longos 
na região central envolvido por pêlos curtos, tendo no bordo 
posterior uma projeção com bordas laterais e apical levemente 
deprimidas, o denominado Processo Mediano do Pigóforo (PrP), 
visto ventralmente, castanho escuro nas áreas laterais e clara na 
faixa central (Figura 7).

Dentro do Pigóforo estão localizados o falo e se exteriorizando 
1 + 1 Parâmeros.

Os parâmeros (Pa) são robustos cilíndricos, arqueados 
com 1/3 apical curvados tendo no seu ápice uma projeção trian-
gular, a face dorsal e os bordos internos e externos com numerosas 
cerdas. (Figuras 8 e 9).

Falo (P) constituído por um aparelho articular (Apb) e o edea-
go (Ae) de proporções idênticas, quando distendido constata-se 
que a placa basal (Plb) é quatro vezes maior do que a Extensão 
mediana da placa basal (EPlb) com formato quadrangular. 
( Figuras 10, 11 e 12).

O edeago (Ae) se distingue por apresentar externamente um 
falosoma (Ph) de forma ovóide, mostrando internamente um 
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Tabela 1. Caracteres morfológicos diferenciais entre machos de Rhodnius zeledoni sp. nov. e Rhodnius paraensis Sherlock, Guitton & Miles, 1997.

Table 1. Morphological differences between males of Rhodnius zeledoni n.sp. and Rhodnius paraensis Sherlock, Guitton & miles, 1997. 

Rhodnius zeledoni sp. nov. Rhodnius paraensis
(Segundo Sherlock, Guitton & Miles 1997)

Comprimento 13 mm 10.5-11 mm
Proporção entre o comprimento da 
cabeça e o pronoto

1:0,69 1:1

Largura máxima do pronoto 3 mm 2.8 mm
Proporção: comprimento da cabeça x 
largura ao nível dos olhos

1:0,36 1:0,55

Proporção: largura do olho 1:1,27 1:1,55
Proporção: região ante-ocular x pós-ocular 1:0,32 1:0,65
Proporção entre os artículos do rostro 1:3,15:0,84 1:2,7:0,9
Antenas castanho escuro castanho claro
Pernas Todas as pernas castanho escuras, 

sem manchas.
Pernas anteriores menores, coxa escura, trocanter claro, 
fêmur escuro com mancha clara mediana e no ápice; 
tíbia com mancha clara na articulação com fêmur, tarsos 
escuros. (Figura 272 Lent & Wygodzinsky 1979)

P

En

PrEn

Ae

Apb

Cj

PrCj

Ph

PrPh

EPlb

PrG

Plb

0,3 mm

11 12

Figuras 11-12. Rhodnius zeledoni sp. nov. 11) falo distendido vista dorsal, e 12) idem vista ventral. Ae = edeago; Apb = aparelho articular; Cj = conjuntiva; En = 
endosoma; Eplb = extensão mediana da placa basal; P = falo; PrEn = processo do endosoma; Plb = placa basal; PrG = processo do gonoporo; PrPh = processo 
do falosoma; Ph = falosoma, PrCj = processo da conjuntiva.

Figures 11-12. Rhodnius zeledoni n. sp. 11) phallus dorsal view, and 12) phallus ventral view. Ae aedeagus; APb articular apparatus; Cj conjunctive; En 
endosome; EPlb median extension of basal plate; Ph phallus; PrEn endosome process; Plb basal plate; PrG gonopore process; PrPh phallosome process; Ph 
phallosome; PrCj conjunctive process.

Tabela 2. Caracteres fálicos diferenciais entre Rhodnius zeledoni sp.nov. e Rhodnius paraensis Sherlock, Guitton & Miles, 1977.

Table 2. Phalic structures differences between  Rhodnius zeledoni n.sp. and Rhodnius paraensis Sherlock, Guitton & miles, 1997.

Rhodnius zeledoni sp. nov. Rhodnius paraensis
(Segundo Sherlock, Guitton & Miles)

Processo mediano do Pigóforo 
(PrP)

Retangular, com bordas laterais e apical 
levemente deprimidas formando apicalmente 
pontas arredondadas. (Figura 14)

Retangular com bordas laterais e apical 
levemente deprimidas formando 
apicalmente, pontas afiladas. (Figura 13)

Falosoma (Ph) Ovóide com borda inferior escavada. (Figura 12) Ovóide
Processo do falosoma (PrPh) em forma de alteres (Figura 12) 1 + 1 estrutura quitinizada

Proporção entre o aparelho 
 articular (Apb) e a Extensão 
mediana da placa basal (EPlb)

1:0,26
(Figuras 11 e 12)

1:0,7
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Figuras 13-14. Processo mediano do pigóforo, (PrP) - 13) R. zeledoni sp. 
nov.; e 14) R. paraensis.

Figures 13-14.  median process of the pygophore; (PrP) - 13) R. zeledoni sp. 
n.; and 14) R. paraensis.

processo do falosoma (PrPh) bastante quitinizada em forma 
de alteres; internamente preso ao endosoma (En) elástico estão 
delineados seus processos (PrEn). (Figuras 10, 11 e 12)

Recobrindo todo o endosoma a conjuntiva (Cj) apresenta 
uma projeção membranosa, estriado bastante desenvolvido e o 
processo da Conjuntiva (PrCj).

Etimologia: esta espécie é dedicada ao Dr. Rodrigo Zelédon, 
famoso parasitologista nascido na Costa Rica que há muitos 
anos dedica-se ao estudo dos Triatomíneos, vetores da doença de 
Chagas tendo publicado dezenas de artigos científicos envolvendo 
os triatomíneos.

Discussão

A espécie que mais se assemelha a R. zeledoni sp.n é 
R.  paraensis, pelo seu tamanho e coloração, porém dela se distin-
guindo pelo comprimento da cabeça, proporções comprimento da 
cabeça x largura entre os olhos, região ante ocular e pós-ocular, 
artículos do rostro, coloração das pernas e por quatro estruturas 
fálicas: processo mediano do pigóforo, falosoma, Processo do 
falosoma, proporção entre aparelho articular e a extensão mediana 
da placa basal. (Tabelas 1 e 2) (Figuras 2,3, 4a, 4b).

Agradecimentos 

Ao Serviço de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde na 
pessoa da Sra. Dra. Catarina Zita Dantas de Araújo da Gerência 
 Executiva de Entomologia em Aracajú – Sergipe, por nos ter enviado 
os dois exemplares, auxílio do Conselho Nacional de Desenvolvi-
mento Tecnológico (CNPq), Chagas Disease Activities (CDIA)/
Comunidade Européia, convênio Secretaria de Vigilância em Saúde 
(SVS), Ministério da Saúde / FIOCRUZ.

Referências Bibliográficas
BARATA, J.M.S. 1981. Aspectos morfológicos de ovos de Triatominae II – 

Características macroscópicas e exocoriais de dez espécies do gênero 
Rhodnius Stål 1859 (Hemiptera, Reduviidae). Rev. Saúde Pública, 
15:490-542.

BARATA, J.M.S. 1998. Estruturas macroscópicas e exocoriais de ovos de 
Triatominae. In Atlas dos vetores da doença de Chagas nas Américas 
(R.U. Carcavallo, I. Galíndez Girón, J. Jurberg & H. Lent, eds). Editora 
Fiocruz. Rio de Janeiro, p. 409-448. Vol. 2.

CARCAVALLO, R.U., JURBERG, J., LENT, H., NOIREAU, F. & GALVÃO, 
C. 2000. Phylogeny of the Triatominae (Hemiptera, Reduviidae). Proposals 
for taxonomic arrangements. Entomol. Vect. 7(Suppl. 1):1-86.



http://www.biotaneotropica.org.br/v9n1/en/abstract?article+bn02909012009 http://www.biotaneotropica.org.br

Biota Neotrop., vol. 9, no. 1, Jan./Mar. 2009

Natural history and population data of fishes in caves of the Serra do Ramalho 
karst area, Middle São Francisco basin, northeastern Brazil

Eleonora Trajano1,3, Sandro Secutti1 & Maria Elina Bichuette2

1Departamento de Zoologia, Instituto de Biociências,  
Universidade de São Paulo – USP,  

Rua do Matão, Travessa, 14, 101, CEP 05508-900, São Paulo, SP, Brazil
 2Departamento de Ecologia e Biologia Evolutiva,  
Universidade Federal de São Carlos – UFSCar,  

Via Washington Luis, Km 235, CP 676, CEP 13565-905, São Carlos, SP, Brazil
3Corresponding author: Eleonora Trajano, e-mail: etrajano@usp.br

TRAJANO, E., SECUTTI, S. & BICHUETTE, M.E. Natural history and population data of fishes in caves of 
the Serra do Ramalho karst area, Middle São Francisco basin, northeastern Brazil. Biota Neotrop., 9(1): 
http://www.biotaneotropica.org.br/v9n1/en/abstract?article+bn02909012009.

Abstract: During the exploration and mapping of new caves in Serra do Ramalho karst area, southern Bahia state, 
cavers from the Grupo Bambuí de Pesquisas Espeleológicas – GBPE (Belo Horizonte) noticed the presence of 
troglomorphic catfishes (species with reduced eyes and/or melanic pigmentation), which we intensively investigated 
with regards to their ecology and behavior since 2005. Non-troglomorphic fishes regularly found in the studied 
caves were included in this investigation. We present here data on the natural history of two troglobitic (exclusively 
subterranean troglomorphic species) fishes – Rhamdia enfurnada Bichuette & Trajano, 2005 (Heptapteridae; 
Gruna do Enfurnado) and Trichomycterus undescribed species (Trichomycteridae; Lapa dos Peixes and Gruna da 
Água Clara), and non-troglomorphic Hoplias cf. malabaricus, probably a troglophile (able to form populations 
both in epigean and subterranean habitats) in the Gruna do Enfurnado, and Pimelodella sp., a species with a sink 
population in the Lapa dos Peixes. 
Keywords: caves, natural history, fish, troglobites, Bahia state.

TRAJANO, E., SECUTTI, S. & BICHUETTE, M.E. História natural e dados populacionais de peixes em 
cavernas da área cárstica da Serra do Ramalho, sul da Bahia. Biota Neotrop., 9(1): http://www.biotaneotropica.
org.br/v9n1/pt/abstract?article+bn02909012009.

Resumo: Durante a exploração e mapeamento de cavernas da área cárstica da Serra do Ramalho, sul da Bahia, 
espeleólogos do Grupo Bambuí de Pesquisas Espeleológicas – GBPE (Belo Horizonte) notaram a presença 
de peixes troglomórficos (com olhos e/ou pigmentação melânica reduzidos), que começamos a investigar 
intensivamente a partir de 2005. Paralelamente, levantamentos da fauna de invertebrados cavernícolas confirmaram 
a importância espeleofaunística dessa região. Apresentamos aqui dados sobre duas espécies de peixes troglóbios 
(troglomórficos exclusivamente subterrâneos) – Rhamdia enfurnada Bichuette & Trajano, 2005 (Heptapteridae; 
Gruna do Enfurnado) e Trichomycterus sp. não descrita (Trichomycteridae; Lapa dos Peixes e Gruna da Água 
Clara). São fornecidas informações sobre peixes não troglomórficos encontrados nessas cavernas, tais como 
Hoplias cf. malabaricus, provavelmente troglófila (capaz de formar populações tanto em habitats epígeos como 
subterrâneos) na Gruna do Enfurnado, e Pimelodella sp., com grupo de migrantes (“sink population”) de média 
a longa permanência na Lapa dos Peixes. 
Palavras-chave: cavernas, história natural, peixes, troglóbios, estado da Bahia.
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Introduction

Brazil has a remarkable subterranean ichthyofauna, similar to 
a few other countries or geographically comparable karst areas, 
such as Mexico, China and the southeastern Asia. Twenty-four spe-
cies of Brazilian subterranean fishes are known to present classical 
troglomorphisms (specializations related to the hypogean life), i.e., 
reduction of eyes and pigmentation at least at some degree beyond 
that observed in their epigean (surface) congeners, indicating a 
 troglobitic (exclusively subterranean) status for these fishes. The ma-
jority (all but two) are Siluriformes belonging to four out of 12 catfish 
families found in Brazil. These species occur in different karst areas, 
situated in distinct phytogeographic domains (humid Atlantic forest, 
savannah-like Cerrado, semiarid Caatinga) and occupying different 
kinds of habitat (from open channel streams, including base-level 
streams and vadose tributaries, to the upper phreatic zone), and 
also in non-karst areas in the Amazon basin, without a taxonomic 
correlation. In addition, several putative troglophilic fishes (species 
able to establish self-sustained populations both in epigean and in 
subterranean habitats) have also been recorded in Brazilian caves 
(see Mattox et al., 2008).

The population ecology of several Brazilian cave catfishes 
(S iluriformes) has been studied through mark-recapture methods 
(for the heptapterids Pimelodella kronei (Ribeiro, 1907) - Trajano 
1991, and P. spelaea Trajano, Reis & Bichuette, 2004 - Trajano et al. 
2004; the trichomycterids Trichomycterus itacarambiensis Trajano & 
Pinna, 1997- Trajano, 1997a, Ituglanis bambui Bichuette &  Trajano, 
2004 and I. passensis Fernández & Bichuette, 2002 - Bichuette 
2003; the loricariid Ancistrus cryptophthalmus Reis, 1987 - Trajano 
& Bichuette 2007). Visual censuses were applied to other species, 
such as the gymnotiform Eigenmannia vicentespelaea Triques, 1996 
( Bichuette, 2003) and the heptapterids Rhamdiopsis sp. 1, from 
Chapada  Diamantina (Mendes 1995; Bichuette unpubl. data) and 
Rhamdiopsis sp. 2, from Campo Formoso (Trajano & Bockmann 
2000), both in Bahia state. A significant variation among species, 
without taxonomic correlation, was observed for the estimated 
population sizes and densities, from very low (populations of ca. 
1,000 individuals, densities <0.1 ind.m–2, not necessarily simultane-
ously) to relatively high, comparable to the observed for small to 
medium sized epigean populations (Trajano 2001, for a review). 
Ecological conditions, especially food availability, seem to be the 
main determining factors for population densities. Geographically 
restricted species might present relatively large populations if their 
density is high; conversely, species with low population densities 
may have large populations when widely distributed. 

The Brazilian subterranean ichthyofauna is currently the best 
known throughout the world with regards to field ecology. Neverthe-
less, in view of its high taxonomic and ecological diversity, patterns 
are still unclear, and studies encompassing a larger number of species 
from different geographic regions are most desirable.

Since 1990, cavers of the Grupo Bambui de Pesquisas 
 Espeleológicas – GBPE have dedicated to the exploration and map-
ping of several cave systems in the Serra do Ramalho, an important 
karst area in southern Bahia state, with several caves more than 10 km 
long (Rubbioli 1999, 2002). During these activities, the occurrence 
of several interesting animals was noticed and communicated to 
us. As a consequence, we joined some of these expeditions to the 
Serra do Ramalho and started to intensively investigate the subter-
ranean fauna of some selected caves, as part of a project supported 
by FAPESP. Two troglobitic species, Rhamdia enfurnada Bichuette 
& Trajano, 2005 (Heptapteridae) and Trichomycterus undescribed 
species ( Trichomycteridae), and populations of non-troglomorphic 
fishes as well, have been found. As well, several invertebrates have 

been reported for this area, which assumes a place of major spe-
leological importance among Brazilian karst areas (Bichuette & 
Trajano 2004).

The ichthyofauna of epigean and hypogean streams in Serra do 
Ramalho was recently surveyed and a faunistic list produced for the 
area (Mattox et al. 2008). Likewise, a three-year study on the ecology 
of the large population of Rhamdia enfurnada was just concluded. 
We present here observations on natural history and population data 
for this and other, less abundant fishes found in caves from Serra 
do Ramalho.

Materials and Methods

The Serra do Ramalho karst area is situated in southwestern Bahia 
state, Middle São Francisco River basin (see map in Mattox et al. 
2008:	fig.	1).	According	 to	Köppen	(1948),	 the	climate	 is	defined	
as tropical dry, “Aw” type, characterized by a dry winter (March 
to  October) and an annual precipitation around 640 mm (Instituto 
Nacional de Meteorologia/INMET). The native vegetation of the 
region consists of Caatinga (mesophytic and xeromorphic forests), 
interspersed with Cerrado (savannah-like). Serra do Ramalho is 
dominated by a plateau formed by carbonatic (limestone) rocks of 
the Bambuí Group. This plateau extends for kilometers and forms 
large cave systems in the region, distributed in two sections, the lower 
plateau, to the south, and the upper plateau, to the north. 

Troglobitic catfishes have been found in two cave systems in the 
Enfurnado karst area: Gruna do Enfurnado, type-locality and only 
known habitat for Rhamdia enfurnada, and Água Clara-Lapa dos 
Peixes system, home for the undescribed species of Trichomycterus. 
We concentrated our population studies on two localities, Gruna do 
Enfurnado and Lapa dos Peixes. These caves are subject to accentu-
ated decrease in the water level along the dry seasons and flash floods 
in the rainy one, resulting in a strong seasonality in the ecosystems 
dynamics. 

Gruna do Enfurnado (13° 38’ 45,47” S and 44° 12’ 7,11” W) – 
with 7,560 m of passageways, it is one of the largest in the upper 
plateau. Two streams, one probably autochthonous (fed by subter-
ranean water) and one allochthonous, cross respectively the distal and 
the proximal ends of the base-level conduit. These streams connect 
only during very heavy rains (not annually), when the water level 
increases dramatically and there is a water flow running in the large 
galleries between the two streams; most of the time, there are only 
discontinuous water pools in these galleries, some dozens of meters 
long, where catfish may be trapped and survive for long periods. The 
connections with the epigean drainage are unknown. Large amounts 
of organic matter as vegetal debris carried into the cave by floods 
are present in the cave, representing an abundant source of food for 
cavernicoles.

Lapa dos Peixes (13° 49’ 21,78” S and 43° 57’ 24,39” W) – situ-
ated at the lower plateau, the Lapa dos Peixes has 7,020 m of mapped 
passageways, with a main conduit crossed by a temporary stream 
and some upper dry conduits, including a labyrinthic net of conduits 
upstream of the main entrance (the sinkhole) running parallel to the 
epigean main bed stream. At the distal end of this conduit net there 
is a small, 180 m long permanent vadose tributary fed by infiltration 
water and disappearing also by infiltration into the ground, where the 
troglobitic Trichomycterus catfish were found. 

We concentrated our studies on Lapa dos Peixes and Gruna do 
Enfurnado, monitoring their ichthyofauna during the dry seasons of 
2005, 2006 and 2007. The occurrence of flash floods prevents the 
continuity of the fieldwork during rainy seasons for safely reasons.

The study was based on ad libitum naturalistic observations 
(Sabino, 1999) and collections with hand-nets and, in some occa-
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sions, minnow traps (baited with bovine liver in a small nylon bag, 
preventing ingestion by the fish). Fish for identification and laboratory 
studies were killed by over-anesthesia in a solution of benzocaine, 
part was preserved in formalin 4% (later transferred to ethanol 70%), 
part in alcohol for tissue sampling. 

For population studies, we used the mark-recapture method, with 
individual marking. In order to detect fish movements, we divided 
the streams inside Gruna do Enfurnado and the vadose tributary in 
Lapa dos Peixes into sections (Trajano 1997, Trajano & Bichuette 
2007), respectively 60 m long (total of 33 sections) and 20 m long 
(total of 09 sections); individuals captured in a given section were 
released, after marking, in the same section. A sharp decrease in the 
number of Trichomycterus specimens found in that tributary from 
2005 on, in comparison to our previous observations in 2000 and 
2003, hampered the population study. Therefore, we used visual 
censuses for this species (Table 1). Specimens of non-troglomorphic 
catfish were also marked and recaptured in this cave. Naturalistic 
observations from outside the water were made possible by its high 
transparency.

During the marking procedures, individuals slightly anesthetized 
in benzocaine were measured (standard length, SL, in mm) to the 
nearest 0.1 mm with calipers, weighted (W, in g) with dynamometer 
Pesola (precision varying according to the fish weight), marked and 
released after recovering from the anesthesia. Marking was done using 
subcutaneous visible implant tags (soft VIalpha tags, from Northwest 
Marine Technology, www.nmt-inc.com). The SL and weigh were used 
to	calculate	Fulton’s	condition	factor	(K	=	100WSL–b; Le Cren 1951). 
The power coefficient (b) for the growth equation was estimated from 
the slope of the regression of log weight on log SL. 

Results 

The large Rhamdia enfurnada population has been studied be-
tween 2005 and 2008 (two or three visits per year), and data analysis 
is in progress. More than 1,300 individuals were captured; ca. 850 out 
of 1,000 catfish captured until September 2007 were marked and 
released (ca. 160 were recaptured at least once until August 2008), 
the remaining catfish were either released without mark (too small 
for marking) or collected for laboratory studies, including genetics, 
behavior, physiology of pigmentation, morphology and diet. Maxi-
mum population densities of 10 ind.m–2, most juveniles and sub-adults 
(up to 100 mm SL), were observed in shallow places. The population 
was preliminarily estimated by visual censuses in 10,000+ individu-
als. In the cave habitat, adults are seen in the bottom, midwater and 
near the surface; juveniles were observed hiding under boulders. 
These fish swim slowly, exploring the environment continuously. The 
catfish are relatively sedentary, staying for several months or even 
years in 60 m long stream reaches; no individual was captured in a 
stream different from the one where it was marked. Growth occurs 
is pulses, with growth rates in rainy seasons markedly higher than in 
dry seasons (when many cases of negative growth were recorded). 
Detailed results will be published elsewhere. 

Behavioral and physiological studies in laboratory are also in 
progress. When isolated, these catfish present low levels of activity, 

spending long periods (one hour or more) stationary. Agonistic in-
teractions are rarely observed in collective tanks. Nevertheless, large 
individuals may become aggressive and eventually kill nearly-sized 
conspecifics maintained in the same tanks. We could not establish the 
factors leading to such occurrences yet, but the large size of the indi-
viduals involved indicate that they are related to sexual maturity.

The only other fishes found in Gruna do Enfurnado, with some 
dozens of individuals observed, are normally eyed and pigmented 
erythrinids, Hoplias group malabaricus (traíras), living in slow-
moving water pools and some reaching large sizes. All individuals 
observed were in good physical condition, not emaciated and active; 
however, two large specimens captured had empty stomachs. Fish of 
different size classes were observed, including young ones. In some 
deep stream reaches (up to 1 m during the dry season) and pools, both 
catfish and erythrinids were observed. The traíra seems to be predator 
of large catfish (300+ mm total lenght) – several large catfishes col-
lected in a lake at the distal end of the cave had signals of old bites 
and we observed freshly half-eaten catfish near a place where a very 
large traíra (400+ mm total lenght) was sitting.

In April 2000, cavers from the Bambui Speleological  Association 
guided us to the small vadose tributary inside Lapa dos Peixes where 
troglomorphic catfishes had been noticed during exploration and 
mapping activities. On that occasion, we counted 15 specimens of 
Trichomycterus in the 180 m long stream. Seven catfish were collected 
for description. Small troglomorphic catfish, apparently the same 
Trichomycterus species, where also seen in a small side pool inside 
the Gruna da Água Clara, located about 5 km upstream the Lapa dos 
Peixes cave system, but no fish was captured due to difficulties of 
access to the pool, very slippery and muddy. Lapa dos Peixes was 
visited again in September 2003, and living specimens were brought 
to the laboratory for behavioral studies.

The numbers of fish recorded by visual censuses (including those 
eventually collected) in seven visits to Lapa dos Peixes are in Table 1. 
Troglomorphic Trichomycterus catfishes were seen throughout the 
cave stream, whereas normally eyed and pigmented Pimelodella and 
Rhamdia catfishes were always found upstream, at the distal end of 
the conduit (sections 7 to 9); tetra characins of the genus Astyanax, 
usually one or two individuals, were also found in that cave sector. 
The strong cryptobiotic and avoidance behavior of the Trichomycterus 
catfish, quickly hiding under stones and wall crevices when illumi-
nated, rendered their capture quite difficult. The counts in Table 1 
certainly produce underestimates of the population size in the Lapa 
dos Peixes vadose stream. However, considering that the observation 
methods were the same in all visits (two observers with spotlights 
walking slowly upstream), it is safe to conclude that this particular 
population had a significant decrease from 2000 to the present day, 
for reasons still unknown. 

The condition factor calculated in 2005 for Pimelodella was: 
April (N = 6), mean = 10.36 x 10–6, varying from 8.82 to 11.90 x 
10–6; July (N = 5), mean = 10.65 x 10–6, varying from 8.24 to 12.77 x 
10–6; September (N = 6), mean = 10.28 x 10–6, varying from 7.86 to 
11.43 x 10–6. The fish were relatively small (ST = 40.0 to 67.8 mm; 
the specimen collected in the main conduit – see below – was 

Table 1. Number of catfish in the small vadose tributary in Lapa dos Peixes cave, Serra do Ramalho karst area.

Tabela 1. Número de exemplares de bagres no pequeno tributário vadoso da Lapa dos Peixes, área cárstica da Serra do Ramalho.

Species 2000 2003 2005 2006 2007
April September April July September April September

Trichomycterus sp.  15  17  3  2  1  3  6
Pimelodella sp.  5a  2  10  5  6b  1  1
Rhamdia sp. - -  1c  1c  1c - -

aHeptapterids, probably Pimelodella; bincluding two individuals marked in July; and csame individual
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73 mm long) and, like the observed for condition factor, the mean 
size did not vary between visits: April = 50.3 mm, July = 56.8 mm; 
 September = 56.0 mm. These fish were in relatively good condition. 
Two out of three specimens marked and released in July were recap-
tured in September (Table 1). 

On the other hand, the single specimen of Rhamdia found in 
the cave in 2005, which was marked and recaptured twice, was very 
emaciated since its first capture (end of the rainy season, when food 
availability is higher), losing one third of its body mass and shrink-
ing from April (ST = 104.0 mm; w = 10.5 g) to September (ST = 
94.1 mm; w = 6.8 g). 

Discussion

The single R. enfurnada population, preliminarily estimated 
in 10,000 individuals, is one of the largest among stream-dwelling 
troglobitic Brazilian catfishes, and certainly the largest among the 
cave heptapterids. Behavioral and physiological studies in laboratory 
indicate that these fishes are generally less active and present a less 
diversified repertoire of agonistic behavior than Pimelodella kronei, 
from the Upper Ribeira karst area, southern São Paulo state, the other 
Brazilian troglobitic Rhamdinii studied in detail (e.g., Trajano 1991b, 
Trajano & Menna-Barreto 1995). 

The permanence of individual erythrinds in the same sites during 
months or even years indicate that they are feeding, and possibly also 
reproducing in the cave, since small fish were also seen. This, allied 
to the apparent isolation of the subterranean drainage, indicates that 
these erythrinids may be troglophilic in the Gruna do Enfurnado. 
Erythrinids hypothesized as troglophilic have also been recorded in 
caves located in some other areas, such as the São Domingos karst 
area, state of Goiás, and Altamira-Itaituba sandstone karst area, state 
of Pará (Bichuette & Trajano 2003). In spite of the rather unstable 
environment, subject to flash floods almost yearly, the ichthyofauna 
from Gruna do Enfurnado, basically composed by two species, a 
troglobitic and troglophilic one, is quite stable since the number of 
fish observed in consecutive years was fairly constant.

The occurrence of troglomorphic Trichomycterus catfish in the 
Água Clara Cave, apparently conspecific with those from Lapa dos 
Peixes, indicates that this species may be widely distributed through-
out the inaccessible limestone fissures connecting these caves. We 
hypothesize that the population observed in the Lapa dos Peixes 
vadose tributary is a sink population, i.e., a population formed by 
migrants which, if cut off from the source of migrants, eventually 
becomes extinct (Fong 2004). The source population, characterized 
by an excess of production allowing it to continue to grow if isolated 
(Fong op. cit.), is somewhere else, perhaps in the inaccessible frac-
tured phreatic habitat connecting Lapa dos Peixes, Gruna da Água 
Clara and possibly other caves in the area. 

In opposition to the observed for the troglobitic Pimelodella 
spelaea (Trajano et al., 2004) and Trichomycterus itacarambiensis 
(Trajano 1996), which showed a significant decrease in the mean 
condition factor along the dry season, the non-troglomorphic 
 Pimelodella catfish from Lapa dos Peixes did not seem to be subject 
to an increasing feeding stress during the dry season (at least for 
2005).This data points to a quite stable, small group of sub-adults 
living during several months without much difficulty in the Lapa 
dos Peixes vadose tributary. Their near disappearance in 2006 and 
2007 indicates that such group also represented a sink population, 
too small for self-sustainance. Therefore, it could not be considered 
as a troglophile, although the high potential for the subterranean life 
was apparent in their long permanence in the cave. Shrinkage of cave 
fish subject to extreme feeding stress was also reported for P. spelaea 
and T. itacarambiensis.

Bichuette & Trajano (2004) stressed the relevance of the cave 
fauna from Serra do Ramalho karst area, where several troglobites 
have been found, many awaiting formal description, including, be-
sides the catfishes Rhamdia enfurnada and Trichomycterus sp., a new 
relict species of Oniscidea isopod, genus Thailandoniscus, (Leila A. 
Souza, pers. comm.), new Hydrobiidae gastropods and planarians 
(pers. obs.) and two relictual arachnids which have been included in 
the Lista de Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção 2002 – the har-
vestman Giupponia chagasi	Pérez	&	Kury,	2002	and	the	amblypygid	
Charinus troglobius Baptista & Giupponi, 2002. Nevertheless, the 
Serra do Ramalho, characterized by extensive limestone outcrops and 
large cave systems, reaching up to 20 km (e.g. Gruta do Boqueirão), 
and representing an important faunistic corridor between the north-
eastern Goiás and Tocantins states and the southwestern Bahia state, 
is still under-explored in view of its high scientific potential. This 
region is not legally protected and is threatened by deforestation. This 
can lead cave populations to rapid extinction, because nutrients come 
basically from the surface, especially during floods between October 
and March. Protection actions are, thus, urgently needed.
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BRANDÃO-GONÇALVES, L., LIMA-JUNIOR, S.E. & SUAREZ, Y.R. 2009. Feeding habits of Bryconamericus 
stramineus Eigenmann, 1908 (Characidae), in different streams of Guiraí River Sub-Basin, Mato Grosso do 
Sul, Brazil. Biota Neotrop. 9(1): http://www.biotaneotropica.org.br/v9n1/en/abstract?article+bn03109012009.

Abstract: Feeding habits of Bryconamericus stramineus were described in different streams of Guiraí River 
   Sub-basin in Mato Grosso do Sul State, Mid-West of Brazil. Fishes were sampled bi-monthly between 
October/06 and August/07 in seven streams and the samples were separated in two seasons: dry and wet. A total 
of 960 individuals were captured. B. stramineus showed an insectivore feeding habit, consuming seventeen food 
items. The feeding tactic of preys capture varied between the seasons and the locations. During the wet season 
the most important items were Hymenoptera, Diptera and Coleoptera, while Megaloptera and Diptera were the 
most important during dry season. In all analyzed streams, B. stramineus showed a diet basically composed by 
insects; the other items spent sometimes, corroborating the literature. 
Keywords: diet, insectivory, characin.

BRANDÃO-GONÇALVES, L., LIMA-JUNIOR, S.E. & SUAREZ, Y.R. 2009. Hábitos alimentares de 
Bryconamericus stramineus Eigenmann, 1908 (Characidae), em diferentes riachos da sub-bacia do 
rio Guiraí, Mato Grosso do Sul, Brasil. Biota Neotrop. 9(1): http://www.biotaneotropica.org.br/v9n1/pt/
abstract?article+bn03109012009.

Resumo: Os hábitos alimentares de Bryconamericus stramineus foram estudados em riachos da sub-bacia do rio 
Guiraí, no estado de Mato Grosso do Sul, centro-oeste do Brasil. As amostragens foram realizadas bimestralmente 
em sete riachos na bacia do rio Guiraí, Alto Rio Paraná, de outubro/2006 a agosto/2007. Foram capturados 
960 exemplares. As amostragens foram divididas em estação chuvosa e estação seca. B. stramineus apresentou 
hábito alimentar insetívoro; a espécie utilizou 17 itens alimentares, sendo que a tática de consumo das presas 
variou entre as estações a as localidades. Durante a estação chuvosa nos estômagos prevaleceram as Ordens 
Hymenoptera, Diptera e Coleoptera, durante a seca predominaram as Ordens Megaloptera e Diptera. Em todos 
os riachos analisados, B. stramineus apresentou dieta basicamente composta por insetos, sendo os demais itens 
consumidos ocasionalmente, confirmando a literatura.
Palavras-chave: dieta, insetivoria, caracídeo. 
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é rodeado por gramíneas e apresenta o segundo maior volume de 
água com 5,2 m de largura e 73 cm de profundidade média, os locais 
G4 e G5 apresentam volume bem aproximado, ambos com 51 cm de 
profundidade média, 4,4 e 4,5 m de largura média respectivamente, 
mas diferem significativamente em termos de vegetação marginal, 
G5 (Figura 2e) apresenta mata ciliar enquanto G4 é cercado por 
gramíneas (Figura 2d). As comparações das demais características 
limnológicas estão listadas na Tabela 1. 

As amostragens foram realizadas utilizando-se telas retangulares 
de 0,80 x 1,20 m com malha de 2 mm. Os exemplares coletados 
foram fixados, ainda em campo, em solução de formol 10% e trans-
feridos posteriormente para uma solução aquosa de álcool etílico 
70% (conservante).

Os indivíduos coletados nas unidades amostrais – definida como 
a amostragem de um dos córregos em um determinado mês – re-
presentadas por um mínimo de oito exemplares tiveram sua dieta 
analisada a partir dos métodos utilizados por Lima-Junior (2004), 
descritos a seguir.

Para inferência da dieta, o conteúdo estomacal de cada indi-
víduo foi retirado, pesado (em g, com aproximação de 0,01 g) e 
posteriormente analisando sob estereomicroscópio (lupa). Após a 
identificação dos itens alimentares segundo a literatura especiali-
zada (Peterson1960, Needham & Needham 1982, Barnes 1990), os 
dados obtidos em cada unidade amostral foram analisados a partir 
dos seguintes métodos:

Freqüência de ocorrência (F): é a porcentagem de estômagos, 
em relação ao total de estômagos com conteúdo em uma amostra, 
que apresenta uma determinada categoria alimentar. É calculada pela 
seguinte fórmula (Hyslop 1980):

F
i
 = 100 (n

i
 / n) (1)

sendo: F
i
: Freqüência de Ocorrência do item i na dieta dos indivíduos 

da amostra; n
i
: número de estômagos da amostra contendo o item i; e 

n: número total de estômagos com conteúdo na amostra.
Índice de análise volumétrica (V): esse índice indica a abundân-

cia relativa de determinado item alimentar na dieta dos animais de 
uma amostra. Para tanto, utiliza-se como referência a Massa Padrão, 
conceito correspondente à média aritmética das massas dos conteúdos 
estomacais de uma espécie, calculada com uma amostragem prévia e 
utilizada como um valor constante para todas as amostras da espécie 
em questão. Cada conteúdo estomacal recebe um total de pontos 
que é proporcional à razão de sua Massa Padrão, que recebe quatro 
pontos. Posteriormente, e com base em uma simples inspeção visual, 
os pontos totais atribuídos são divididos entre os itens alimentares 
de acordo com o volume relativo que estes ocupam no conteúdo do 
estômago.

O somatório de pontos recebidos por cada item alimentar di-
vidido pelo número total de estômagos com conteúdo na amostra 
forneceu a média dos valores atribuídos para cada item alimentar. 
Posteriormente, essa média foi empregada no cálculo do Índice de 
Análise Volumétrica, feito a partir da seguinte fórmula (Lima-Junior 
& Goitein 2001):

V
i
 = 25 M

i
 (2)

sendo: V
i
: Índice de Análise Volumétrica do item i na dieta dos in-

divíduos da amostra;25: constante e multiplicação para obtenção de 
um resultado percentual; e M

i
: média dos valores atribuídos para o 

item alimentar i na amostra;
Índice de importância dos itens alimentares (AI): esse índice 

indica a importância relativa de determinada categoria alimentar na 
dieta de uma amostra de indivíduos. É calculado da seguinte forma 
(Lima-Junior & Goitein 2001):

 Introdução

A vasta riqueza de espécies de peixes em sistemas aquáticos 
tropicais levanta uma questão relevante a respeito de como os recur-
sos disponíveis no ambiente são partilhados entre as espécies que 
compõem a comunidade (Lowe-McConnel 1999). Ao contrário dos 
organismos terrestres, para os quais a segregação de habitat é mais 
importante, para as comunidades aquáticas a segregação trófica tem 
se mostrado a mais expressiva (Ross 1986).

As diversas estratégias e táticas de forrageamento desenvolvidas 
pelos peixes possibilitam que eles façam uso dos mais diferentes 
recursos alimentares disponíveis nos ambientes aquáticos e em seus 
entornos. Wootton (1992) comenta que os peixes podem ocupar todos 
os níveis tróficos da cadeia alimentar. Portanto, o alimento consumido 
permite reconhecer dentro da ictiofauna grupos tróficos distintos e 
inferir sobre a sua estrutura, grau de importância dos diferentes níveis 
tróficos e inter-relações entre seus componentes. Investigações sobre 
o espectro alimentar de peixes, por meio de estudos de seus conteúdos 
estomacais, auxiliam na interpretação da dinâmica e ocupação de 
habitats por tais espécies.

A flexibilidade de hábito alimentar é uma característica adaptativa 
do comportamento animal, uma vez que ambientes naturais variam 
espacial e temporalmente. Assim sendo, variações sazonais normal-
mente ocorrem na alimentação desses animais em resposta à flutuação 
temporal dos fatores bióticos e abióticos que determinam a dispo-
nibilidade de recursos alimentares no ambiente ( Lowe- McConnel 
1999, Wooton 1992, Zavala-Camin 1996, Abelha et al. 2001). Além 
disso, as eventuais variações espaciais na dieta que as espécies po-
dem apresentar ao se considerar locais geograficamente próximos 
(Wootton 1992, Hahn et al. 1997, Lima-Junior 2004) também de-
vem ser consideradas, uma vez que contribuem na compreensão da 
dinâmica trófica da ictiofauna e sua relação com as características 
de cada ambiente.

Estudos sobre alimentação de peixes vêm se tornando cada vez 
mais numerosos devido à necessidade de dados para a formulação 
de modelos sobre a estrutura trófica de ecossistemas, além do enten-
dimento dos mecanismos biológicos de interações inter-específicas, 
tais como predação e competição (Zavala-Camin 1996). 

Com base nesse contexto, o objetivo deste trabalho foi caracte-
rizar a dieta de Bryconamericus stramineus Eigenmann, 1908 em 
riachos da sub-bacia do rio Guiraí - MS, atentando para o fato de 
que essa espécie pode apresentar variações sazonais ou espaciais 
em sua dieta.

Materiais e Métodos

As amostragens foram realizadas bimestralmente em sete ria-
chos na bacia do rio Guiraí, Alto Rio Paraná, de outubro/2006 a 
agosto/2007 (Figura 1). Sete riachos foram selecionados de acordo 
com a posição na rede de drenagem e facilidade de deslocamento por 
terra: G1(22° 31’ 32,5” S e 54° 19’ 28,5” W), G2 (22° 34’ 53,3” S 
e 54° 19’ 42,1” W), G3 (22° 36’ 12,3” S e 54° 20’ 26,8” W), G4 
(22° 31’ 42,1” S e 54°11’ 25,2” W), G5 (22° 36’ 10,2” S e  
53° 56’ 18,6” W), (22° 41’ 33,4” S” e 53° 45’ 9,7” W) e 53° 45’ 9,7” W). 
O ponto G3 (Figura 2c) é cercado por uma área de pastagem e é o 
que apresenta o menor volume, com menos largura e profundidade, 
enquanto o ponto G7 (Figura 2g) é o mais volumoso, com 6,5 m de 
largura e 126 cm de profundidade média. O local com maior velo-
cidade média da correnteza foi o G6 (Figura 2f) que apresenta uma 
mata densa em sue entorno, enquanto os pontos G1 (Figura 2a) e G7 
foram os que apresentaram menor velocidade da correnteza, sendo 
que o G7 apresenta uma pequena área alagável em suas margens, 
com predomínio de Eichornia azurea e Echinodorus sp., com grande 
quantidade de matéria orgânica no sedimento, o ponto G2 (Figura 2b) 
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Resultados

Foram capturados 960 exemplares de Bryconamericus  stramineus, 
entre outubro de 2006 e agosto de 2007. As amostragens foram di-
vididas em estação chuvosa para indivíduos coletados nos meses 
de outubro, dezembro e fevereiro e estação seca para os coletados 
nos meses de abril, junho e agosto (Tabela 2). Os indivíduos foram 
pesados (em g, com aproximação de 0,01 g) e medidos (em cm, com 
aproximação de 0,01 cm), e 350 estômagos foram analisados.

Bryconamericus stramineus apresentou hábito alimentar insetívo-
ro, consumindo 17 itens alimentares diferentes (Tabela 3). No ponto 
G1 na estação chuvosa, alimentou-se principalmente de insetos da 
Ordem Diptera, que ocorreu em 75,76% dos estômagos com abun-
dância de 26,70% e 20,23% de Índice de importância. Na estação 
seca houve predominância de insetos da Ordem Megaloptera com 
50% de Ocorrência, 15,65% de abundância e 7,81% de AI. No ponto 
G2 a Ordem Hymenoptera ocorreu em 63,93% dos estômagos com 
51,43% de abundância e AI de 32,88% na estação chuvosa. Na estação 
seca a Ordem Diptera prevaleceu com 34,48% de  Ocorrência, 9,48% 
de abundância e 3,27% para o Índice de importância. No ponto G4 
Coleoptera ocorreu em 63,01% dos estômagos com abundância de 
60,36% e 38,03% de AI na estação chuvosa. Na seca a Ordem Diptera 
foi a mais consumida esteve presente em 32,26% dos estômagos, 
com abundância de 8,06% e AI de 2,6%. No ponto G5 na estação 
chuvosa a Ordem Hymenoptera ocorreu em 75,71% dos estômagos, 
com 75,36% de abundância e 57,06% de AI. Na seca, a Ordem 
Diptera foi mais freqüente ocasião na qual apareceram em 40% dos 
estômagos e foi também mais abundante e com maior IA, 16% e 6,4% 
respectivamente. No local G6 o item predominante foram insetos 
da Ordem Hymenoptera com ocorrência de 70,59%, abundância de 

AI
i
 = F

i
 * V

i
 / 100 (3)

sendo: AI
i
: Índice de Importância do item i na dieta dos indivíduos 

da amostra; F
i
: Freqüência de Ocorrência do item i na amostra; e V

i
: 

Índice de Análise Volumétrica do item alimentar i na amostra.
A fim de testar se a dieta variou sazonalmente ou espacialmente 

quanto à hierarquia dos itens alimentares consumidos, a comparação 
dos resultados obtidos nas diferentes unidades amostrais foi feita 
pela aplicação do método proposto por Fritz (1974), segundo o qual 
os itens alimentares são ranqueados (com base na sua importância 
relativa) em cada uma das amostras e confrontados pelo coeficiente 
de comparação de postos de Spearman (utilizando-se nível de sig-
nificância de 0,05).

Paralelamente à análise da composição da dieta, também foi 
calculado o Índice de Repleção Estomacal, que é utilizado como 
um indicativo da atividade alimentar de peixes. Para o cálculo desse 
índice foi utilizada a seguinte expressão (Hyslop 1980):

IR = 100 (W
E
 / W

T
) (4)

sendo: IR: Índice de Repleção Estomacal; W
E
: massa total do conteú-

do estomacal em gramas (com aproximação de 0,01 g); e W
T
: massa 

total do peixe em gramas (com aproximação de 0,01 g).
Conforme citado anteriormente, as variações observadas para o 

Índice de Repleção Estomacal podem estar diretamente relacionadas 
à intensidade da atividade alimentar dos indivíduos. Dessa forma, os 
resultados obtidos em cada amostra foram comparados utilizando-se 
o	teste	de	Kruskal-Wallis,	complementado,	se	necessário,	pelo	teste	
a posteriori disponível no pacote estatístico BioEstat 2.0 (Ayres 
et al. 2000). 
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Figura 1. Mapa da bacia do rio Guiraí, Alto Rio Paraná, com os locais amostrados entre outubro/2006 e agosto/2007.

Figure 1. Map of Guiraí river basin, Upper Paraná River, with the locations sampled between october/2006 and august/2007.
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Figura 2. Riachos amostrados na bacia do rio Guiraí, Alto Rio Paraná, a) G1; b) G2; c) G3; d) G4; e) G5; ;f) G6; e h) G7. 

Figure 2. Streams sampled in the basin of the river Guiraí, Upper Paraná River, a) G1; b) G2; c) G3; d) G4; e) G5; f) G6; and h) G7.
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Tabela 1. Valores médios e desvio padrão para as variáveis ambientais obtidas nos locais amostrados na bacia do rio Guiraí, Alto Rio Paraná, entre outubro/2006 
e agosto/2007.

Table 1. Average values and standard deviation for the environmental variables obtained in the sampled sites in the basin of the River Guiraí, Upper Paraná 
River, Between October/2006 and August/2007.

Variáveis/locais G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7
Ordem 2ª 2ª 3ª 2ª 3ª 2ª 3ª

Largura (m) 1,8 5,2 1,2 4,4 4,5 3,4 6,5

±0,1 ±0,5 ±0,1 ±0,2 ±0,3 ±0,2 ±0,4

Profundidade (cm) 65 73 26 51 51 59 126

±7,3 ±15,9 ±5,7 ±16,5 ±5,0 ±7,3 ±5,3

Velocidade (m/s) 0,4 0,6 0,8 0,7 0,7 0,9 0,3

±0,2 ±0,15 ±0,3 ±0,3 ±0,2 ±1,0 ±0,02

Altitude (m) 368 332 353 308 304 271 244

pH 6,7 6,9 6,7 6,8 5,5 6,7 6,6

±0,8 ±0,4 ±0,7 ±0,7 ±1,3 ±0,5 ±0,6

Condutividade (μS/cm) 234,9 401 231 204,7 599,7 291 238,5

±534 ±938 ±533 ±461 ±1376 ±668 ±544

Turbidez (NTU) 14,4 24,5 7,5 13,1 42,0 46,9 19,6

±8 ±23,1 ±3,1 ±1,5 ±38 ±86,4 ±10,6

Temperatura (°C) 22,9 22,4 22,8 24,6 23,8 24,3 23,8

±2,5 ±2,0 ±2,4 ±2,8 ±1,3 ±2,5 ±2,3

Tabela 2. Total de Indivíduos de Bryconamericus stramineus coletados e analisados, provenientes da sub-bacia do rio Guiraí, (Mato Grosso do Sul – Brasil) 
nas estações seca e chuvosa. 

Table 2. Total Individuals of Bryconamericus stramineus collected and analyzed, from the sub-basin of the river Guiraí (Mato Grosso do Sul - Brazil) in the 
dry and rainy season.

Local Estação Total
Chuvosa Seca

Indivíduos Analisados Indivíduos Analisados Indivíduos Analisados
G1 60 33 36 8 96 41

G2 154 61 101 29 255 90

G3 1 0 0 0 1 0

G4 172 73 93 31 265 104

G5 211 70 77 25 288 95

G6 45 17 10 3 55 20

G7 0 0 0 0 0 0

Total 643 254 317 96 960 350

36,03% e AI de 25,43% na estação chuvosa, na estação seca não foram 
capturados indivíduos suficientes para examinar a dieta (Tabela 2). 
A análise dos hábitos alimentares evidenciou a grande importância 
dos insetos como item alimentar (Figura 3). 

A análise pelo teste de correlação de Spearman (Tabela 4) 
indicou que apenas em G1 houve diferença significativa entre as 
abundâncias de pelo menos dois itens, entre o período chuvoso e o 
seco, evidenciando uma possível sazonalidade na dieta dos indivíduos 
desta localidade.

Os índices de repleção no período chuvoso, através da compara-
ção	pelo	teste	de	Kruskal-Wallis	demonstraram	que	houve	diferença	
significativa (Tabela 5) na intensidade da atividade alimentar nos 
indivíduos do Ponto G4 em relação aos demais (G1, G2, G5 e G6). 
Observando os valores dos postos médios (Figura 4) nota-se uma 
diferença expressiva entre G4 e o restante dos locais, a diferença 
entre os índices de repleção pode ser representada pela expressão: 
IR

G6 
> IR

G2 
> IR

G5 
> IR

G1 
> IR

G4
.

No	período	seco,	as	comparações	pelo	teste	de	Kruskal-Wallis,	
evidenciaram uma diferença significativa (Tabela 6) na intensidade 
alimentar dos espécimes dos pontos G1 e G2 e entre G1 e G5, já entre 
os demais locais não houve diferença significativa. O período seco 
apresentou IR

G2 
> IR

G5
 > IR

G4 
> IR

G1
 (Figura 4).

Discussão

As espécies pertencentes ao gênero Bryconamericus, nos estudos 
acerca da alimentação, são descritas como onívoras ou generalistas 
(Escalante & Menni1999, Rezende & Mazzoni 2003), insetívoras 
(Russo et al. 2004) e detritívoras (Castro 2003). 

Bryconamericus stramineus é um caracídeo de pequeno porte, de 
dieta predominantemente insetívora (Casatti et al. 2003), que coleta 
itens alimentares transportados pela corrente (Grant & Noakes 1987), 
pupas de dípteros associadas a caules de macrófitas e, às vezes, inse-
tos terrestres capturados na superfície (Sazima 1986), além de itens 
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monstraram uma atividade alimentar baixa em relação aos de outros 
locais analisados. Os indivíduos em G6, local que apresenta maior 
cobertura de mata ciliar (Figura 2f), apresentaram um maior índice 
de repleção, se alimentaram mais intensamente que os indivíduos de 
G2, G5, G1 e G4, respectivamente. Os itens alimentares autóctones a 
alóctones são dependentes da mata marginal (Alvim & Peret 2004) e 
a conservação destas áreas garante o provimento de grande variedade 
de itens alimentares para a ictiofauna (Lowe-Mcconnell 1999), po-
dendo ocorrer variações espaço-temporais na disponibilidade destes 
itens (Abelha et al. 2001). 

Muitos predadores encontram suas presas na deriva, na vegetação 
marginal ou associadas a substratos utilizados tanto para alimentação 
quanto para reprodução (Gil & Hart 1999). Dentre os itens que com-
põem a dieta de B. stramineus, os insetos alóctones corresponderam 
a uma importante parcela das presas consumidas, principalmente 
na estação chuvosa, na qual também foram registrados os maiores 
índices de repleção. O período de águas altas é o principal período de 
alimentação e crescimento e de acúmulo de reservas de gorduras. As 
águas cheias, invadindo as margens, são enriquecidas com nutrientes 
devido à rápida decomposição de gramíneas e restos animais, ou à 
camada humífera da floresta, o que leva a um crescimento excessivo de 
microorganismos, seguido de grande explosão de macroinvertebrados 
(insetos, crustáceos, moluscos) usados como alimento pelos peixes 
(Lowe-McConnel 1999). Em riachos, tanto larvas de insetos quanto 
adultos são itens alimentares importantes para um grande número 
de espécies de peixes (Sabino & Castro 1990, Rezende & Mazzoni 
2003, Casatti et al. 2003). 

Em todos os riachos analisados, Bryconamericus stramineus 
apresentou dieta basicamente composta por insetos, sendo os demais 
itens consumidos ocasionalmente, como o observado por Casatti 
et al.(2001) em um riacho no Parque Estadual do Morro do Diabo, 

Tabela 3. Itens alimentares consumidos por Bryconamericus stramineus nos diferentes pontos de coleta na sub-bacia do rio Guiraí (Mato Grosso do Sul – 
Brasil), nas estações seca e chuvosa.

Table 3. Food items consumed by Bryconamericus stramineus in different points of collection in the sub-basin of the river Guiraí (Mato Grosso do Sul - Brazil), 
in dry and rainy seasons. 

Item Pontos
G1 G2 G4 G5 G6

Chuva Seca Chuva Seca Chuva Seca Chuva Seca Chuva Seca
Diptera x x x x x x x x x -

Coleoptera x x x x x x x x x x

Homoptera x x x x x x - - - -

Orthoptera x - x x - x x x - -

Hymenoptera x - x x x x x x x x

Collembola - x x - - x - - - -

Isoptera x x - - x - - - x -

Megaloptera - x x x x - - - - -

Ephemeroptera - x x x x x x x - -

Odonata x - x x x x x x - -

Thrichoptera - x x x x x x x - -

Hemiptera x - x x x - - x x -

Plecoptera x - x x - x x x - -

Araneae - - x x x - - x x -

Nematoda - - - - x x - - - -

Não identificado x x x x x x x x x x

Sedimento - - - - - - x - x -

autóctones, como moluscos, nematóides, insetos aquáticos e algas 
(Casatti et al. 2003).

O hábito de consumir insetos como principal recurso alimentar é 
amplamente estabelecido entre espécies de peixes de riachos (Casatti 
et al. 2003, Casatti et al. 2001, Rezende & Mazzoni 2003; Russo 
et al. 2004). Para Lowe-McConnel (1999) insetos requerem de seu 
predador menor especialização nos hábitos alimentares.

Bryconamericus stramineus, nos riachos da sub-bacia do rio 
Guiraí, pode ser classificada como uma espécie insetívora, sendo 
que a tática de consumo das presas variou entre as estações e a as 
localidades. Durante a estação chuvosa prevaleceram nos estômagos 
de B. stramineus as ordens de insetos Hymenoptera nos pontos G2, 
G5 e G6, Diptera no ponto G1 e Coleoptera no ponto G4. Durante 
a seca predominaram as ordens Megaloptera em G1 e Diptera em 
G2, G4 e G5. A análise pelo teste de correlação de Spearman sugere 
sazonalidade na dieta dos indivíduos coletados em G1, pois houve 
predominância na captura de insetos da Ordem Diptera na estação 
chuvosa, enquanto que, na seca, houve captura mais intensiva de inse-
tos da Ordem Megaloptera. Efeitos da sazonalidade foram verificados 
em diferentes comunidades de peixes de riachos (Little et al. 1998, 
Deus & Petrere-Junior 2003). Para Oricolli & Bennemann (2006), as 
espécies generalistas, cuja flexibilidade trófica é conhecida, mudam de 
dieta conforme o local e as interações com outras espécies, e sofrem 
influência da disponibilidade dos recursos ao longo do tempo, o que 
demonstra bem seu oportunismo, o qual, segundo Gerking (1994), 
está mais relacionado à súbita abundância de um alimento em uma 
determinada época. Em alguns casos são detectadas variações na 
utilização de presas preferenciais de acordo com a disponibilidade 
do ambiente (Deus & Petrere-Junior 2003). 

Houve diferença significativa na atividade alimentar no período 
chuvoso, entre o ponto G4 e os demais, em G4 os exemplares de-
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Figura 3. Itens alimentares observados em estômagos de Bryconamericus stramineus em riachos da sub-bacia do rio Guiraí (1 - Diptera; 2 -  Coleoptera; 3 - 
Homoptera; 4 - Orthoptera; 5 - Hymenoptera; 6 - Collembola; 7 -  Isoptera; 8 - Megaloptera; 9 - Ephemeroptera; 10 - Odonata; 11 - Trichoptera; 12 -  Hemiptera; 
13 - Plecoptera; 14 - Araneae; 15 - Nematoda; 16 - Não identificado; e 17 - Sedimento).

Figure 3. Food itens observed in stomachs of Bryconamericus stramineus in streams of Guraí river Sub-Basin (1 - Diptera; 2 - Coleoptera; 3 -  Homoptera; 4 - 
Orthoptera; 5 - Hymenoptera; 6 - Collembola; 7 - Isoptera; 8 -  Megaloptera; 9 - Ephemeroptera; 10 - Odonata; 11 - Trichoptera; 12 - Hemiptera; 13 -  Plecoptera; 
14 - Araneae; 15 - Nematoda; 16 - Unidentified; and 17 - Pellet).
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corroborando os dados registrados na literatura para outra espécie do 
mesmo gênero (Rezende & Mazzoni 2003, para B. microcephalus).
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BERTOLUCI, J., CANELAS, M.A.S., EISEMBERG, C.C., PALMUTI C.F.S. & MONTINGELLI G.G. 
Herpetofauna of Estação Ambiental de Peti, an Atlantic Rainforest fragment of Minas Gerais State, 
southeastern Brazil. Biota Neotrop., 9(1): http://www.biotaneotropica.org.br/v9n1/en/abstract?inventory+bn
01409012009.

Abstract: Here we provide a list of amphibians and reptiles of Estação de Pesquisa e Desenvolvimento Ambiental 
de Peti, an Atlantic rainforest reserve located in the mountains of the Espinhaço Range, State of Minas Gerais, 
southeastern Brazil. This list originated from a 78-days inventory conducted in the area 13 years after a first 
inventory. We actively searched for amphibians and reptiles in forest trails and anuran breeding sites. Between 
April 2002 and October 2004 we recorded 48 species belonging to Anura (29 species), Gymnophiona (1), Chelonia 
(1), Crocodylia (1), and Squamata (16 species: one amphisbaenian, five lizards and 10 snakes). Thirteen species 
were not recorded in the first inventory, and 14 species previously recorded were not found in the present work. 
Possible explanations for these differences are discussed. Although none of the recorded species is included in 
the available lists of threatened species for the State of Minas Gerais and Brazil, the reserve must be considered 
an important source of natural habitats to the local herpetofauna.
Keywords: amphibians, reptiles, conservation, inventory, Atlantic Rainforest, Minas Gerais, southeastern 
Brazil.

BERTOLUCI, J., CANELAS, M.A.S., EISEMBERG, C.C., PALMUTI, C.F.S. & MONTINGELLI, G.G. 
Herpetofauna da Estação Ambiental de Peti, um fragmento de Mata Atlântica do estado de Minas Gerais, 
sudeste do Brasil. Biota Neotrop., 9(1): http://www.biotaneotropica.org.br/v9n1/pt/abstract?inventory+bn014
09012009.

Resumo: Fornecemos aqui uma lista de espécies de anfíbios e répteis da Estação de Pesquisa e Desenvolvimento 
Ambiental de Peti, uma reserva de Mata Atlântica localizada nas montanhas da Cadeia do Espinhaço, estado de 
Minas Gerais, sudeste do Brasil. Essa lista originou-se de um inventário conduzido durante 78 dias de trabalhos 
de campo, 13 anos após a realização de um primeiro levantamento. Entre abril de 2002 e outubro de 2004, 
aplicamos o método de procura visual durante caminhadas nas trilhas da floresta, em diversos corpos d’água e 
nos sítios reprodutivos dos anuros. Foram registradas 48 espécies, incluídas nas ordens Anura (29), Gymnophiona 
(1), Chelonia (1), Crocodylia (1) e Squamata (16 espécies: uma anfisbena, cinco lagartos e 11 serpentes). Treze 
espécies não haviam sido registradas no inventário anterior, e 14 espécies registradas anteriormente não foram 
detectadas em nosso inventário. São discutidas possíveis explicações para as diferenças observadas. Embora 
nenhuma espécie esteja incluída nas listas de espécies ameaçadas do Estado de Minas Gerais e do Brasil, a reserva 
deve ser considerada importante para a manutenção das populações da herpetofauna local.
Palavras-chave: anfíbios, répteis, conservação, inventário, Mata Atlântica, Minas Gerais, sudeste do Brasil.
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de 606 ha de propriedade da CEMIG-Centrais Elétricas de Minas 
Gerais e situada em área de transição entre Mata Atlântica e Cerrado. 
Grande parte da reserva é coberta por vegetação arbórea secundária 
apresentando dossel contínuo e indivíduos de grande porte; as fisio-
nomias vegetais predominantes são a floresta mesófila e a floresta de 
galeria, ocorrendo ainda manchas de cerrado e de vegetação rupícola 
(Nunes & Pedralli 1995, Pedralli & Teixeira 1997). É atravessada 
pelo rio Santa Bárbara, pertencente à bacia do rio Doce, e por vários 
córregos	de	menor	ordem.	O	clima	é	do	tipo	Cwa	de	Köppen,	tropical	
de altitude com verões amenos e estação seca bem definida entre os 
meses de maio a setembro e mais úmidos entre os meses de outubro 
a março (Antunes 1986). 

Para o estudo dos anfíbios, foram estabelecidos 21 pontos de co-
leta e observação, corpos d’água com diferentes fisionomias (riachos, 
lagoas permanentes e temporárias e áreas alagadas), referidos por 
seus nomes locais e sucintamente caracterizados na Tabela 1. Nove 
desses pontos já haviam sido amostrados no primeiro inventário por 
Nascimento (1988) (Tabela 1). Entre abril de 2002 e outubro de 2004, 
foram realizadas 25 viagens mensais (duas pessoas) à área de estudo, 
com duração de 3 a 5 dias, totalizando 78 dias de trabalhos de campo. 
As amostragens da anurofauna foram realizadas à noite, entre 19:00 
e 23:30 horas, e tiveram duração de 15 a 60 minutos em cada sítio. 
Quanto aos répteis, as amostragens foram feitas durante o dia, por 
meio de procura visual ativa nas trilhas de acesso aos corpos d’água 
anteriormente citados e nas estradas que cortam a área de estudo, e à 
noite, por encontros ocasionais nos sítios de amostragem de anuros e 
nas trilhas de acesso. O material coletado está depositado na coleção 
herpetológica do Laboratório de Zoologia de Vertebrados do Depar-
tamento de Ciências Biológicas da Escola Superior de Agricultura 
Luiz de Queiroz, Universidade de São Paulo (Tabela 2).

Resultados e Discussão

Durante o período de estudo, foram registradas 48 espécies, sendo 
30 de anfíbios e 18 de répteis (Tabela 2, Figuras 1 e 2). Para os anfíbios, 
utilizamos aqui a classificação de Frost (2008) pelo fato desta incor-
porar as grandes modificações taxonômicas sugeridas pelos trabalhos 
de Faivovich et al. (2005) e Frost et al. (2006). A riqueza de espécies 
de anfíbios da EPDA-Peti pode ser considerada baixa quando compa-
rada à de localidades de Mata Atlântica mais preservadas dos estados 
de São Paulo - como o Parque Estadual de Intervales ((47 espécies); 
Bertoluci 1998) e a Estação Biológica de Boracéia ((66 espécies); 
Heyer et al. 1990, Bertoluci & Rodrigues 2002a) - e de Minas Gerais, 
como o Parque Estadual do Rio Doce ((38 espécies); Feio et al. 1998) 
e a Reserva Particular do Patrimônio Natural da Serra do Caraça 
((43 espécies); Canelas & Bertoluci 2007). Entre os anuros, a família 
mais diversificada foi a família Hylidae (17 espécies). O predomínio de 
espécies dessa família é comum em todas as localidades neotropicais 
(Duellman 1999). Durante este trabalho, coletamos pela primeira vez 
os girinos de Scinax luizotavioi, que foram descritos por Bertoluci et al. 
(2007). Esta é a localidade onde foram coletados alguns dos parátipos 
dessa	espécie	(Caramaschi	&	Kisteumacher	1989).

Com relação aos anfíbios, o presente trabalho registrou nove 
espécies que não haviam sido detectadas no inventário anterior 
( Nascimento 1988). A maioria dessas espécies está associada a am-
bientes de floresta, como Ischnocnema sp. (Figura 1a), que apresenta 
desenvolvimento direto de ovos depositados na serapilheira (McDiar-
mid & Altig 1999), e seis espécies de hilídeos. Esse fato concorda com 
um panorama de aumento da área florestada em relação à de áreas 
abertas devido à regeneração natural da floresta, como também foi 
indicado pelo aumento do número de espécies de aves de floresta no 
mesmo período (Faria et al. 2006). Apenas duas espécies registradas 
no inventário anterior não foram encontradas neste trabalho: Scinax 

Introdução

A Estação de Pesquisa e Desenvolvimento Ambiental de Peti 
(EPDA-Peti) passou pelo segundo inventário de fauna e flora, com 
o objetivo de reavaliar sua situação de conservação após 13 anos de 
sua implantação. Entre dezembro de 1985 e janeiro de 1988, Nas-
cimento (1988) realizou um inventário da herpetofauna local, tendo 
registrado 24 espécies de anfíbios e 26 espécies de répteis. Em nosso 
reinventário, foram contemplados diversos grupos taxonômicos, in-
cluindo a avifauna (Faria et al. 2006) e a herpetofauna, que inclui um 
grupo-chave em termos de indicação biológica. De fato, os anfíbios 
são considerados excelentes bioindicadores da qualidade ambiental, 
devido a algumas características de sua biologia, como ciclo de vida 
bifásico, dependência de condições de umidade para a reprodução, 
pele permeável, padrão de desenvolvimento embrionário, aspectos da 
biologia populacional e interações complexas nas comunidades em 
que se inserem (Vitt et al. 1990, Skelly 1996, Wake 1998, Sparling 
et al. 2000, U.S. EPA 2002, Andreani et al. 2003). O grupo dos répteis 
inclui predadores de níveis tróficos superiores, como os crocodilianos 
e algumas serpentes, além de diversos outros animais inseridos em 
outras posições da cadeia alimentar (serpentes, lagartos e quelônios). 
O papel dos répteis como bioindicadores de alterações ambientais 
não está demonstrado tão definitivamente como no caso dos anfíbios, 
um grupo mais uniforme em termos de características úteis para a 
bioindicação. Embora Pianka & Vitt (2003) forneçam exemplos de 
lagartos como bons indicadores, Read (2002), por exemplo, traba-
lhando com 43 espécies de Squamata (27 lagartos e seis serpentes), 
demonstrou que os lagartos não são bons indicadores precoces de 
alterações impostas ao ambiente pelo pastoreio não-sustentável.

Um outro fator que ressalta a importância deste inventário é o 
fato de a EPDA-Peti localizar-se em uma região de transição entre 
o Cerrado e a Mata Atlântica, sendo predominante essa última 
formação vegetal. No Estado de Minas Gerais, tal formação ocorre 
atualmente apenas em fragmentos, e a EPDA-Peti localiza-se em 
uma das regiões de Mata Atlântica mais fragmentadas do sudeste do 
Brasil (Machado & Fonseca 2000). 

Trabalhos envolvendo herpetofauna como um todo são escassos 
em todos os biomas brasileiros, incluindo a Mata Atlântica (e.g., Dixo 
& Verdade 2006), onde predominam estudos sobre comunidades de 
anuros, focados na distribuição espacial e temporal e nas estações 
reprodutivas das espécies (e.g.: Heyer et al. 1990, Rossa-Feres & 
Jim 1994, Bertoluci 1998, Feio et al. 1998, Bertoluci & Rodrigues 
2002a,b, Vasconcelos & Rossa-Feres 2005, Conte & Rossa-Feres 
2006, Canelas & Bertoluci 2007), e sobre comunidades de serpentes 
(Marques & Sazima 2004, Monteiro-Leonel 2004, Pontes et al. 2008). 
Estudos sobre comunidades de lagartos em Mata Atlântica são ainda 
mais escassos, sendo mais comuns estudos em áreas de Cerrado (e.g. 
Mesquita et al. 2006). 

Trabalhos que avaliam a situação de áreas de preservação mui-
tos anos após sua implantação são praticamente inexistentes nesse 
bioma. O presente estudo teve como principal objetivo o levanta-
mento de espécies da herpetofauna da EPDA-Peti com a finalidade 
de se comparar a situação atual da reserva com aquela encontrada 
por ocasião do primeiro inventário. Para garantir a validade dessa 
comparação, amostramos alguns dos mesmos hábitats estudados 
no levantamento anterior utilizando o mesmo método e um esforço 
amostral comparável.

Material e Métodos

O presente trabalho foi realizado na EPDA-Peti, localizada en-
tre os municípios de São Gonçalo do Rio Abaixo e Santa Bárbara, 
no Estado de Minas Gerais, sudeste do Brasil (19° 52’-19° 54’ S e 
43° 21’-43° 22’ W). A Estação é uma área de proteção ambiental 
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Tabela 1. Pontos de amostragem na Estação Ambiental de Peti, Estado de Minas Gerais, sudeste do Brasil. O * indica um ponto amostral também estudado 
no primeiro inventário.

Table 1. Sampling stations in the Estação Ambiental de Peti, Minas Gerais State, southeastern Brazil. The * indicates a sampling station also studied in the 
first inventory.

Pontos de amostragem Características Latitude S Longitude W Altitude (m)
*Cercado das Capivaras Pequena queda d’água em borda de mata 19° 53’ 10” 43° 22’ 07” 716

*Barraginha Lagoa permanente na borda da mata 19° 53’ 15” 43° 22’ 01” 697

*Brejo do Brucutu Área brejosa 19° 52’ 58” 43° 22’ 54” 663

*Centro de Pesquisa Margem de rio e represa 19° 53’ 01” 43° 22’ 27” 669

Milharal do Bonserá Área brejosa 19° 53’ 17” 43° 22’ 31” 659

Mirante do Cruzeiro Afloramento rochoso sujeito a inundação 
parcial

19° 53’ 23” 43° 22’ 07” 818

*Lagoa do Ricardo Lagoa permanente em borda de mata 19° 53’ 18” 43° 22’ 54” 671

Lagoa do Mirante do Reservatório Lagoa permanente em área aberta 19° 54’ 15” 43° 22’ 16” 743

*Córrego Acima da Barraginha Curso d’água permanente na borda da mata 19° 53’ 19” 43° 21’ 58” 618

*Córrego do Brucutu Curso d’água permanente na borda da mata 19° 52’ 57” 43° 22’ 42” 650

Riacho Após o Santa Mônica Riacho na borda e interior da mata 19° 52’ 52” 43° 22’ 31” 677

Riacho da Capela Riacho na borda e interior da mata 19° 52’ 58” 43° 21’ 49” 716

Riacho da Ponte Riacho na borda e interior da mata 19° 53’ 37” 43° 22’ 56” 743

Riacho das Mariazinhas Riacho na borda e interior da mata 19° 52’ 40” 43° 21’ 58” 672

Riacho das Pacas Riacho na borda e interior da mata 19° 53’ 35” 43° 22’ 01” 715

Riacho do Doné Riacho na borda e interior da mata 19° 53’ 36” 43° 22’ 36” 705

Riacho do Estacionamento Riacho na borda e interior da mata 19° 53’ 20” 43° 22’ 31” 683

Riacho do Mirante do Reservatório Riacho na borda e interior da mata 19° 54’ 01” 43° 22’ 20” 746

*Riacho Acima do Bonserá Riacho na borda e interior da mata 19° 53’ 16” 43° 22’ 27” 669

*Riacho Acima do Bonserá (parte sup.) Riacho na borda e interior da mata 19° 53’ 18” 43° 22’ 22” 665

Riacho Santa Mônica Riacho na borda e interior da mata 19° 52’ 52” 43° 22’ 36” 695

Tabela 2. Lista de espécies da herpetofauna da Estação de Pesquisa e Desenvolvimento Ambiental de Peti, Estado de Minas Gerais, sudeste do Brasil. VESALQ: 
acrônimo da Coleção de Vertebrados da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Universidade de São Paulo. 

Table 2. Species list of the herpetofauna of the Estação de Pesquisa e Desenvolvimento Ambiental de Peti, Minas Gerais State, southeastern Brazil.

Anfíbios Presente 
trabalho

Espécimes-testemunho
(VESALQ, números de 

campo)

Inventário 
anterior

(Nascimento 
1988)

CAECILIIDAE

Siphonops annulatus (Mikan, 1820) x - x

CRAUGASTORIDAE  

Haddadus binotatus (Spix, 1824) x P8-9, P38 x

BRACHYCEPHALIDAE

Ischnocnema izecksohni (Caramaschi	&	Kisteumacher,	1989	“1988”) x P16-17, P60 x(?)

Ischnocnema sp. (aff. juipoca) x P18, P65-66, P69, P80, P86

BUFONIDAE

Rhinella pombali (Spix, 1824) x P10 x

CYCLORAMPHIDAE

Odontophrynus cultripes Reinhardt & Lütken, 1862 “1861” x P88 x

Proceratophrys boiei (Wied-Neuwied, 1824) x P68 x

Thoropa miliaris (Spix, 1824) x P1 x

HYLIDAE

Aplastodiscus cavicola (Cruz & Peixoto, 1985 “1984”) x P33, P41

Bokermannohyla sp. (gr. circumdata) x P15, P20, P22, 26, P79, P82 x

Dendropsophus decipiens (A. Lutz, 1925) x P37, P59, P71 x

Dendropsophus elegans (Wied-Neuwied, 1824) x P43 x

Dendropsophus minutus (Peters, 1872) x - x
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Anfíbios Presente 
trabalho

Espécimes-testemunho
(VESALQ, números de 

campo)

Inventário 
anterior

(Nascimento 
1988)

Dendropsophus rubicundulus (Reinhardt & Lütken, 1862 “1861”) x P78

Hypsiboas albopunctatus (Spix, 1824) x P56, P83 x

Hypsiboas faber (Wied-Neuwied, 1821) x P32 x

Hypsiboas polytaenius (Cope, 1870 “1869”) x P3 x

Phyllomedusa burmeisteri Boulenger, 1882 x P44

Scinax curicica Pugliese, Pombal & Sazima, 2004 x P51-52 x

Scinax eurydice (Bokermann, 1968) x P85 x

Scinax fuscomarginatus (A. Lutz, 1925) x

Scinax fuscovarius (A. Lutz, 1925) x P21, P23, P40, P45, P49-50 x

Scinax luizotavioi	(Caramaschi	&	Kisteumacher,	1989)	 x P12-14, P27, P30-31 x

Scinax sp.1 (cf. alter) x P53-55

Scinax sp.2 (aff. perereca) x P35-36, P61-62, P73-76

Scinax sp.3 (gr. perpusillus) x P2, P6, P42

HYLODIDAE

Hylodes sp. x

LEIUPERIDAE

Physalaemus cuvieri Fitzinger, 1826 x P57 x

Physalaemus sp. (aff. obtectus) x P70, P81

LEPTODACTYLIDAE

Leptodactylus labyrinthicus (Spix, 1824) x P72 x

Leptodactylus marmoratus (Steindachner, 1867) x P47

Leptodactylus ocellatus (Linnaeus, 1758) x P77 x

MICROHYLIDAE

Chiasmocleis sp. x

Número de espécies 30 24

Número total de espécies 33

Répteis Presente 
trabalho

Espécimes-testemunho
(VESALQ,  

números de campo)

Inventário 
anterior

(Nascimento 
1988)

Crocodylia
ALLIGATORIDAE

Caiman latirostris (Daudin, 1802) x -

Chelonia
CHELIDAE

Phrynops geoffroanus (Schweigger, 1812) x - x

Squamata
AMPHISBAENIDAE

Amphisbaena alba Linnaeus, 1758 x - x

ANGUIDAE

Ophiodes sp. x

GEKKONIDAE

Hemidactylus mabouia (Moreau de Jonnès, 1818) x - x

LEIOSAURIDAE

Enyalius sp. (cf. bilineatus) x -

TEIIDAE

Ameiva ameiva (Linnaeus, 1758) x -

Tupinambis merianae (Duméril & Bibron, 1839) x - x

Tabela 2. Continuação...
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espécies de lagartos e 10 espécies de serpentes (Figura 2). Phrynops 
geoffroanus é um cágado de distribuição ampla na América do 
Sul, sendo frequentemente encontrado em rios e riachos poluídos 
( Souza & Abe 2001, Marques et al. 2008). O presente trabalho regis-
trou apenas quatro espécies de répteis não detectadas no inventário 
anterior: Caiman latirostris, Enyalius cf. bilineatus, Ameiva ameiva 
e Elapomorphus quinquelineatus (Nascimento 1998). Caiman 
 latirostris é mantida em cativeiro na área, talvez por essa razão não 
tenha sido incluída na lista do inventário anterior (Nascimento 1988), 
mas registramos indivíduos em liberdade nas margens do principal 
rio que corta a reserva. A família Colubridae, representada por três 
linhagens distintas, Colubrinae, Dipsadinae e Xenodontinae (Zaher, 
1999), apresentou o maior número de espécies (8) dentre os répteis, 
uma riqueza comparável à de outros estudos em áreas de Mata Atlân-
tica (Marques & Sazima 2004, Monteiro-Leonel 2004, Pereira-Filho 
2007) ou mesmo de outros biomas, como o Cerrado (Sawaya 2003), 
onde também há predomínio amplo dos xenodontíneos (França et al. 
2008). Considerando-se apenas os resultados do presente inventário, 
a riqueza de serpentes pode ser considerada baixa se comparada à de 
outras localidades de Mata Atlântica (e.g. Sazima & Haddad 1992), 
Contudo, a inclusão das espécies registradas no inventário anterior 
(Nascimento 1998), torna a riqueza da EDPA-Peti comparável à de 

fuscomarginatus e Hylodes sp. (Nascimento 1988). A primeira espécie 
tem distribuição ampla em quase todo o Brasil, sendo encontrada 
em áreas alteradas (Vasconcelos &  Rossa-Feres 2005, Moraes et al. 
2007). Não temos uma explicação para sua ausência em nosso in-
ventário, já que amostramos intensamente o mesmo (e único) ponto 
em que Nascimento (1988) diz ter encontrado a espécie; como esse 
autor não se refere a material depositado em museu, não temos 
como confirmar a validade desse registro. Hylodes sp. também foi 
encontrada em apenas um dos ambientes amostrados por  Nascimento 
(1988). As espécies do gênero Hylodes têm atividade diurna em 
riachos sombreados pelo dossel, isto é, são muito conspícuas e de 
fácil localização pelo pesquisador. Assim, a ausência de Hylodes sp. 
em nosso inventário é preocupante, pois amostramos vários riachos 
que poderiam abrigar essa espécie, o que nos leva a sugerir um pos-
sível declínio populacional, a exemplo de outras espécies do gênero 
que desapareceram ou sofreram declínios populacionais em outras 
localidades bem-preservadas de Mata Atlântica (e.g. Heyer et al. 
1988, 1990, Weygoldt 1989, Bertoluci & Heyer 1995, Bertoluci & 
Rodrigues 2002a, Carnaval et al. 2006, Verdade et al. no prelo).

Os répteis foram representados por uma espécie de quelônio 
(Phrynops geoffroanus), uma espécie de crocodiliano (Caiman 
latirostris), uma espécie de anfisbena (Amphisbaena alba), cinco 

Répteis Presente 
trabalho

Espécimes-testemunho
(VESALQ,  

números de campo)

Inventário 
anterior

(Nascimento 
1988)

TROPIDURIDAE

Tropidurus torquatus (Wied-Neuwied, 1820) x - x

COLUBRIDAE

Chironius cf. quadricarinatus x

Clelia clelia (Daudin, 1803) x

Elapomorphus quinquelineatus (Raddi, 1820) x P5

Erythrolamprus aesculapii (Linnaeus, 1766) x

Imantodes cenchoa (Linnaeus, 1758) x P84 x

Leptodeira annulata (Linnaeus, 1758) x P48 x

Liophis cf. almadensis x

Liophis poecilogyrus (Wied, 1825) x

Liophis sp. x

Oxyrhopus trigeminus Duméril, Bibron & Duméril, 1854 x

Oxyrhopus clathratus Duméril, Bibron & Duméril, 1854 x P4

Philodryas olfersii (Lichtenstein, 1823) x P87 x

Simophis rhinostoma (Schlegel, 1837) x

Spilotes pullatus (Linnaeus, 1758) x - x

Thamnodynastes cf. nattereri x P28, P46 x

Tropidodryas serra (Schlegel, 1837) x

Tropidodryas striaticeps (Cope, 1869) x P67 x

Waglerophis merremii (Wagler, 1824) x

ELAPIDAE

Micrurus frontalis (Duméril, Bibron & Duméril, 1854) x P7 x

VIPERIDAE

Bothrops jararaca (Wied-Neuwied, 1824) x P11, P19, P58 x

Bothrops neuwiedii Wagler, 1824 x

Crotalus durissus Linnaeus, 1758 x

Número de espécies 18 26

Número total de espécies 30

Tabela 2. Continuação...
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explicar sua ausência de nossa lista. Apesar de ter sido relacionada 
por Nascimento (1988) como O. striatus, acreditamos que se trata 
provavelmente de Ophiodes sp.2 reconhecida por Borges-Martins 
(1998), já que essa espécie, ainda não-descrita, ocorre em vários mu-
nicípios adjacentes aos municípios de São Gonçalo do Rio Abaixo e 
Santa Bárbara, onde se localiza a EPDA-Peti. Monteiro-Leonel (2004) 
registrou nove espécies de lagartos para a Mata Atlântica de Poços 

outras localidades da Mata Atlântica, como a Estação Ecológica 
Juréia-Itatins (SP) (25 espécies; Marques & Sazima 2004), a Serra 
do Medanha (RJ) (30 espécies; Pontes et al. 2008) e Poços de Caldas 
(MG) (18 espécies; Monteiro-Leonel 2004). 

Foram registradas neste estudo cinco espécies de lagartos. 
 Ophiodes sp., coletada apenas no inventário anterior, é uma espécie de 
difícil captura quando se utiliza o método de procura ativa, o que pode 

a b c

d e f

g h i

lj k

Figura 1. Algumas espécies de anfíbios registradas na Estação de Pesquisa e Desenvolvimento Ambiental de Peti, Estado de Minas Gerais, sudeste do Brasil. 
a) Ischnocnema guentheri, b) Proceratophrys boiei, c) Aplastodiscus cavicola, d) Dendropsophus decipiens, e) Dendropsophus elegans, f) Dendropsophus 
minutus, g) Hypsiboas albopunctatus, h) Phyllomedusa burmeisteri, i) Scinax aff. perereca, j) Scinax fuscovarius, (k) Physalaemus cuvieri,  e  l) Leptodactylus 
marmoratus. Fotos de MASC.

Figure 1. Some species of amphibians recorded in the Estação de Pesquisa e Desenvolvimento Ambiental de Peti, Minas Gerais State, southeastern Brazil. 
a) Ischnocnema guentheri, b) Proceratophrys boiei, c) Aplastodiscus cavicola, d) Dendropsophus decipiens, e) Dendropsophus elegans, f) Dendropsophus 
minutus, g) Hypsiboas albopunctatus, h) Phyllomedusa burmeisteri, i) Scinax aff. perereca, j) Scinax fuscovarius, k) Physalaemus cuvieri, and l) Leptodactylus 
marmoratus. Photographs by MASC.
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cada na mesma área em um número equivalente de pontos de coleta 
(21 em nosso inventário contra 28 no inventário anterior) e durante 
um período de tempo também equivalente (25 contra 26 meses) 
(Nascimento 1988). Um fato interessante consiste na diminuição de 
espécies de áreas abertas ou antrópicas frente à regeneração da área 
florestada da EPDA-Peti ao longo dos anos. Como exemplo, podemos 
citar Crotalus durissus e Waglerophis merremii, espécies típicas de 
áreas abertas e também bastante tolerantes a alterações ambientais. 
Esse panorama pode explicar, com certa ressalva, a ausência de 
Oxyrhopus trigeminus, uma espécie predominantemente de áreas 
abertas ( Vanzolini et al. 1980), incluindo registros em áreas do nor-
deste brasileiro em que há interpenetração entre florestas e caatingas 
(Pereira-Filho 2007). Não temos uma explicação para a ausência de 
registro de espécies amplamente distribuídas, como Erythrolamprus 
aesculapii e Liophis poecilogyrus, e, da mesma forma, de Simophis 
rhinostoma, que possui distribuição mais restrita, ocorrendo predomi-
nantemente no sudeste do país. Podemos apenas levantar a hipótese 
de que esteja ocorrendo o mesmo fenômeno observado para outras 
espécies de áreas abertas: redução da área de ocupação e de abundân-
cia de espécies de áreas abertas à medida que os ambientes abertos 
vão cedendo espaço à floresta. Esse padrão contraria a generalização 
infundada de que espécies de áreas abertas são generalistas de hábitat 
e boas colonizadoras. 

É importante ressaltar que alguns elementos da fauna, como 
 Bothrops jararaca e Elapomorphus quinquelineatus, são considerados 
endêmicos do bioma de Floresta Atlântica (Pontes et al. 2008), o que 

de Caldas (MG), quatro das quais foram registradas na EPDA-Peti; 
Tupinambis merianae, Hemidactylus mabouia (introduzida), Ameiva 
ameiva e Ophiodes sp.; as três primeiras são espécies comuns, ampla-
mente distribuídas e tolerantes a alterações ambientais, fazendo parte 
de quase todas as taxocenoses dentro de suas áreas de distribuição. 

Dentre as espécies de répteis registrados neste estudo, Enyalius 
cf. bilineatus e E. quinquelineatus são comumente associadas a áreas 
florestadas, podendo ter aumentado de densidade ao longo dos anos 
pela expansão da floresta (especialmente E. cf. bilineatus), como 
sugerido acima para os anfíbios. O encontro de E. quinquelineatus 
constitui um bom indício de que as condições do ambiente são 
favoráveis a espécies de mata. Contudo, o registro de apenas um 
indivíduo de E. quinquelineatus pode estar relacionado ao fato desta 
espécie apresentar uma menor abundância em relação às demais e/
ou devido ao método empregado, pois trata-se de uma espécie de 
hábito secretivo, de difícil encontro por procura ativa. Dessa forma, 
é possível que a aplicação de um método mais apropriado para a 
amostragem de serpentes resultasse na obtenção de mais espécimes 
e espécies, especialmente nas circunstâncias atuais de regeneração 
da cobertura vegetal da área. 

Por outro lado, 12 espécies registradas no inventário anterior não 
foram encontradas neste trabalho (Tabela 2). Todas são serpentes, 
com exceção de Ophiodes sp., cuja ausência pode ser explicada pela 
razão acima exposta. O reduzido número de espécies de serpentes 
registrado durante nosso inventário é preocupante, pois utilizamos a 
mesma metodologia (procura ativa) que o inventário anterior, apli-

a b

c d

Figura 2. Algumas espécies de répteis registradas na Estação de Pesquisa e Desenvolvimento Ambiental de Peti, Estado de Minas Gerais, sudeste do Brasil. 
a) Caiman latirostris, b) Leptodeira annulata, c) Thamnodynastes cf. nattereri, e d) Tropidodryas striaticeps. Fotos de MASC.

Figure 2. Some species of reptiles recorded in the Estação de Pesquisa e Desenvolvimento Ambiental de Peti, Minas Gerais State, southeastern Brazil. a) 
Caiman latirostris, b) Leptodeira annulata, c) Thamnodynastes cf. nattereri d) Tropidodryas striaticeps. Photographs by MASC.
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pode indicar que a área encontra-se em bom estado de conservação. 
Nenhuma espécie da EPDA-Peti acha-se referida na Lista Oficial da 
Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção (Machado et al. 2005) ou 
na Lista das Espécies Ameaçadas de Extinção da Fauna de Minas 
Gerais (Fundação Biodiversitas 2007). Esse fato, contudo, não reduz 
a importância da reserva em termos de preservação de répteis e anfí-
bios, pois esta abriga um conjunto de hábitats e espécies que sofrem 
uma pressão crescente de fragmentação em uma área de transição 
entre dois hotspots brasileiros de diversidade, a Mata Atlântica e o 
Cerrado. Esse caráter de transição pode ser comprovado pela pre-
sença de elementos típicos da herpetofauna do Cerrado e de outras 
formações abertas, como Odontophrynus cultripes, entre os anuros, 
Tropidurus torquatus, entre os lagartos, e Oxyrhopus trigeminus, 
Waglerophis merremii, Micrurus frontalis e Crotalus durissus, entre 
as serpentes.
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CONDEZ, T.H, SAWAYA, R.J. & DIXO, M. 2009. Herpetofauna of the Atlantic Forest remnants of Tapiraí 
and Piedade region, São Paulo state, southeastern Brazil. Biota Neotrop. 9(1): http://www.biotaneotropica.
org.br/v9n1/en/abstract?inventory+bn01809012009.

Abstract: We present the species list of amphibians and reptiles registered in continuous and fragmented Atlantic 
Forest remnants at Tapiraí and Piedade municipalities, Atlantic Plateau of São Paulo, Brazil. We sampled 
21 localities, 15 located within unprotetcted forest fragments and six located at Parque Estadual do Jurupará, 
the single legal protected area in this region and surroundings. We recorded 47 anurans, one gymnophiona, 
seven lizards, one amphisbenian, 46 snakes, and one turtle. The specimes were captured by pitfall traps with 
drift fences, visual and auditive surveys, incidental encounters, local collectors, and, for snakes, by recording 
scientific collection records. Sampling methods were effective in documenting local herpetofauna, showing the 
adequacy of the use of complementary methods. Forest remnants at Tapiraí and Piedade have typical species of 
Atlantic Forest areas, and show higher species richness in comparison with other lists in the Atlantic Plateau. 
The presence of species known from few localities, or present in threatened species lists, shows that the Atlantic 
Forest remnants in this region need conservation attention. Although still harboring high herpetofaunal diversity, 
the remnants are threatened by the effects of forest fragmentation.
Keywords: frogs, reptiles, diversity, Atlantic Forest, conservation, Parque Estadual do Jurupará.

CONDEZ, T.H, SAWAYA, R.J. & DIXO, M. 2009. Herpetofauna dos remanescentes de Mata Atlântica da 
região de Tapiraí e Piedade, SP, sudeste do Brasil. Biota Neotrop. 9(1): http://www.biotaneotropica.org.br/
v9n1/pt/abstract?inventory+bn01809012009.

Resumo: Apresentamos aqui a lista de espécies de anfíbios e répteis registradas nos remanescentes de Mata 
Atlântica contínua e fragmentada da região de Tapiraí e Piedade, Planalto Atlântico de São Paulo, sudeste do Brasil. 
Amostramos 21 localidades na região, sendo 15 fragmentos florestais e seis localidades do interior e entorno do 
Parque Estadual do Jurupará, único remanescente legalmente protegido da região. Registramos 47 espécies de 
anfíbios anuros, uma espécie de gymnophiona, oito espécies de lagartos, uma espécie de anfisbena, 46 espécies 
de serpentes e uma espécie de quelônio. Esta lista conta com espécimes capturados pelos métodos de armadilhas 
de interceptação e queda, procura visual e auditiva, encontros ocasionais, capturas por terceiros e, no caso das 
serpentes, também por registros em coleção científica. A combinação entre métodos foi eficiente na amostragem 
da herpetofauna da região, evidenciando a necessidade de amostragem com métodos complementares. Os 
remanescentes de Tapiraí e Piedade apresentam espécies de anfíbios e répteis típicas de áreas de Mata Atlântica e 
alta riqueza de espécies, em relação a outros estudos realizados no planalto. A presença de espécies de distribuição 
restrita, ou presentes em listas de fauna ameaçada, reforçam a necessidade de conservação dos remanescentes de 
Mata Atlântica na região, que apesar de abrigar grande diversidade está ameaçada pelos efeitos da fragmentação 
florestal. 
Palavras-chave: anfíbios, répteis, diversidade, Mata Atlântica, conservação, Parque Estadual do Jurupará.
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Centeno et al., 2008). Em comparação com os anfíbios, os répteis do 
Planalto Atlântico e interior do estado são ainda menos conhecidos: 
Serra do Japi (Sazima & Haddad 1992), Parque Estadual Intervales 
(Sazima 2001), Caucaia do Alto (Dixo & Metzger, no prelo) e Reserva 
Florestal do Morro Grande (Dixo & Verdade 2006), ressaltando a 
necessidade de trabalhos mais completos para a caracterização da 
fauna encontrada na região. 

Considerando a amplitude do território brasileiro e a escassez 
de conhecimento sobre a herpetofauna em outras regiões do país, 
o grande número de estudos desenvolvidos no estado de São Paulo 
caracteriza a herpetofauna da região como a melhor estudada no 
Brasil, apesar de insuficientemente conhecida. Com o objetivo de 
contribuir para o conhecimento da biodiversidade da Mata Atlântica 
do Planalto Atlântico do estado de São Paulo, apresentamos a lista 
de espécies de anfíbios e répteis de remanescentes de mata contínua 
e fragmentada nos municípios de Tapiraí e Piedade, incluindo dados 
sobre a herpetofauna do Parque Estadual do Jurupará, importante 
unidade de conservação da região. Adicionalmente a lista de espécies, 
fornecemos dados sobre morfologia e história natural das espécies 
registradas. 

Material e Métodos

1. Área de estudo

Os remanescentes de Mata Atlântica amostrados neste estudo 
localizam-se no Planalto Atlântico de São Paulo, nos municípios de 
Tapiraí e Piedade (47° 20’ e 47° 27’ O e 23° 49’ e 23° 57’ S). Foram 
amostradas na região 21 localidades, sendo seis delas em mata con-
tínua, no interior e entorno do Parque Estadual do Jurupará, e 15 em 
mata fragmentada (Figura 1). Situada a aproximadamente 160 km da 
cidade de São Paulo, a região ocupa posição estratégica em termos de 
conservação em razão de seus remanescentes florestais e de sua pro-
ximidade às áreas preservadas da Serras do Mar e Paranapiacaba. O 
interior e entorno imediato do Parque Estadual do Jurupará são carac-
terizados por apresentar áreas mais maduras, inseridas em um grande 
remanescente de mata contínua. Com 26.250,47 ha, o Parque é uma 
das maiores unidades de conservação de proteção integral da região, 
sendo considerado um importante remanescente de Mata Atlântica no 
estado. Os 15 fragmentos florestais amostrados apresentam tamanho 
entre 3 e 150 ha, possuem vegetação em estádios intermediários e 
avançados e de sucessão (Brasil 1993a, Brasil 1993b, São Paulo 
1994), e estão envolvidos por uma matriz heterogênea, constituída, 
em sua maioria, por ambientes de pastagens e agricultura. A mata 
original da região pode ser classificada como floresta ombrófila densa 
montana (Veloso et al. 1991), ou sub-montana (Oliveira-Filho & 
Fontes 2000), sendo considerada floresta de transição entre a floresta 
atlântica de encosta e a floresta mesófila semidecídua do interior 
de São Paulo. A altitude local varia de 870 a 1.030 m e o relevo é 
caracterizado por morros com declividades médias a altas (Carneiro 
et al. 1981). O clima da região pode ser classificado como do tipo 
Cfa e Cfb	(Köppen	1948),	com	precipitação	anual	entre	1.354,7	e	
1.807,7 mm, e temperatura média anual entre 18,9 e 19,6 °C para os 
dois municípios (Cepagri 2007). 

2. Amostragem da herpetofauna

A amostragem padronizada da herpetofauna de serapilheira foi 
realizada por meio de armadilhas de interceptação e queda com 
cercas-guia (pitfall traps with drift fence; Corn 1994). Em cada 
uma das localidades amostradas foi instalada uma linha de armadi-
lhas composta por 11 baldes de 60 litros, conectados por 10 m de 
cerca-guia (com 50 cm de altura), resultando em linhas de 100 m de 
extensão. A coleta de dados em armadilhas de queda foi realizada 

Introdução

O Brasil abriga a maior riqueza de espécies de anfíbios do 
mundo, sendo atualmente conhecidas 841 espécies para o território 
nacional (SBH 2008a). Entre estas espécies, 813 são anfíbios anuros, 
27  espécies pertencem à ordem gymnophiona e uma espécie pertence 
à ordem caudata (SBH 2008a). São registradas aproximadamente 
250 espécies de anuros no Estado de São Paulo, correspondendo a 
31% das espécies conhecidas para o Brasil, e cerca de 5% da diver-
sidade mundial de anfíbios (Rossa-Feres et al. 2008). Em relação 
aos répteis, o Brasil apresenta 701 espécies nativas em seu território, 
sendo 361 espécies de serpentes, 236 de lagartos, 62 de anfísbení-
dios, 36 de quelônios e seis espécies de jacarés (SBH 2008b). São 
registradas para o estado de São Paulo 200 espécies de répteis, o que 
corresponde a 30% da diversidade brasileira e 8% da diversidade 
mundial (Rossa-Feres et al. 2008). 

A Mata Atlântica é um bioma particularmente rico em espécies de 
anfíbios e répteis pois comporta uma elevada diversidade de hábitats 
e micro-hábitats, favorecendo o número de espécies especialistas em 
determinado tipo de ambiente e, conseqüentemente, o número de en-
demismos (Haddad 1998, Marques et al. 1998). A maior diversidade 
de hábitos reprodutivos de anfíbios anuros é encontrada na Mata 
Atlântica, que comporta 27 dos 39 modos reprodutivos conhecidos 
no mundo (Haddad & Prado 2005). Por abrigar alta diversidade bio-
lógica, grande número de espécies endêmicas e sofrer severamente 
os efeitos da perda de hábitat e modificação de seus remanescentes, o 
bioma é considerado um hotspot prioritário para a conservação (Myers 
et al. 2000). Reduzida a cerca de 12% de sua extensão original, a 
Mata Atlântica atualmente apresenta-se sob a forma de fragmentos 
descontínuos, como resultado de processos históricos de uso e ocu-
pação do solo (Fundação SOS Mata Atlântica & INPE 2006, Ribeiro 
et al., 2009). No estado de São Paulo, a vegetação natural remanes-
cente encontra-se altamente fragmentada e apesar de abrigar ainda 
fauna e flora muito diversas, apenas 25% destas áreas encontram-se 
protegidas (Rodrigues & Bononi 2008). Espécies de anfíbios e répteis 
são negativamente afetadas pelos efeitos decorrentes do processo 
de fragmentação (Gibbons et al. 2000, Stuart et al. 2004). Registros 
recentes de empobrecimento dessas comunidades e possíveis riscos 
de extinção associados à perda de hábitat, fragmentação, mudanças 
climáticas e patógenos (Gibbons et al. 2000, Dixo 2005, Eterovick 
et al. 2005, Carnaval et al. 2006, Dixo & Metzger, no prelo) têm 
alertado os pesquisadores sobre a necessidade de maior conhecimento 
sobre as espécies, sua biologia e distribuição. 

Os inventários de espécies de anfíbios anuros existentes na Mata 
Atlântica de São Paulo encontram-se distribuídos por todo o estado: 
Estação Biológica de Boracéia (Heyer et al. 1990), Alto da Serra de 
Paranapiacaba (Pombal Jr. & Haddad 2005, Verdade et al., no pre-
lo), Ubatuba (Hartmann 2004), Estação Ecológica da Juréia-Itatins 
(Pombal Jr. & Gordo 2004), Parque Estadual da Ilha do Cardoso 
(Bertoluci et al. 2007), Ilhabela (Sawaya 1999, Centeno, dados não 
publicados), Atibaia (Giaretta et al. 1999), Serra do Japi (Haddad 
& Sazima 1992, Ribeiro et al. 2005), Parque Estadual de Carlos 
Botelho (Bertoluci et al. 2007, Moraes et al. 2007), Parque Estadual 
Intervales (Bertoluci 2001, Bertoluci & Rodrigues 2002), Pilar do 
Sul (Oliveira 2004), Caucaia do Alto (Dixo 2005) e Reserva Florestal 
do Morro Grande (Dixo & Verdade 2006). Entretanto, os estudos 
desenvolvidos no Planalto Atlântico são escassos (Parque Estadual 
de Intervales, Pilar do Sul, Caucaia do Alto e Reserva Florestal do 
Morro Grande). Em relação aos inventários de espécies de répteis, 
a maioria dos estudos concentra-se em áreas litorâneas do estado: 
Serra do Mar (Cadle & Greene 1993, Marques et al. 2001, Hartmann 
2005), Estação Ecológica Juréia-Itatins (Marques & Sazima 2004), 
Cananéia (Sena 2007), Ilhas litorâneas (Cicchi et al. 2007, Sena 2007, 
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Figura 1. a) Localização da área de estudo no estado de São Paulo (retângulo) e demais localidades de Mata Atlântica para as quais existem inventários de 
espécies de anfíbios e répteis; b) Em detalhe, a distribuição das 21 localidades amostradas na Mata Atlântica fragmentada e contínua nos municípios de Tapiraí 
e Piedade, SP. Numeração das localidades: 1 = Parque Estadual da Ilha do Cardoso; 2 = Cananéia; 3 = Estação Ecológica Juréia-Itatins; 4 = Parque Estadual 
Intervales; 5 = Parque Estadual Carlos Botelho; 6 = Pilar do Sul; 7 = Caucaia do Alto e Reserva Florestal do Morro Grande; 8 = Serra do Japi; 9 = Atibaia; 
10 = Alto da Serra de Paranapiacaba; 11 = Estação Biológica de Boracéia; 12 = Ilhabela; 13 = Caraguatatuba; 14 = Núcleo Santa Virgínia, Parque Estadual da 
Serra do Mar e 15 = Núcleo Picinguaba, Parque Estadual da Serra do Mar.

Figure 1. a) Location of study area at São Paulo state (rectangle) and other Atlantic Forest localities that have detailed lists of amphibians and reptiles; b) In 
detail, distribution of 21 sampled localities in fragmented landscape and continuous forest of Tapiraí and Piedade municipalities, SP. Localities numbers: 
1 = Parque Estadual da Ilha do Cardoso; 2 = Cananéia; 3 = Estação Ecológica Juréia-Itatins; 4 = Parque Estadual Intervales; 5 = Parque Estadual Carlos Botelho; 
6 = Pilar do Sul; 7 = Caucaia do Alto e Reserva Florestal do Morro Grande; 8 = Serra do Japi; 9 = Atibaia; 10 = Alto da Serra de Paranapiacaba; 11 = Estação 
Biológica de Boracéia; 12 = Ilhabela; 13 = Caraguatatuba; 14 = Núcleo Santa Virgínia, Parque Estadual da Serra do Mar e 15 = Núcleo Picinguaba, Parque 
Estadual da Serra do Mar.
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(2006), Heinicke et al. (2007) e Hedges et al. (2008). Em virtude 
das diferenças do esforço amostral empregado na mata contínua e 
fragmentada, assim como entre os métodos de amostragem utiliza-
dos, os resultados referentes ao método de amostragem e ao tipo de 
ambiente onde ocorrem são apenas informativos da condição em que 
as espécies foram encontradas durante este estudo. 

Resultados e Discussão

1. Anfíbios 

1.1. Anfíbios da região de Tapiraí e Piedade

Foram registradas para a região 48 espécies de anfíbios, sendo 
47 espécies de anfíbios anuros, distribuídas em 11 famílias, e apenas 
uma espécie de Gymnophiona (família Caeciliidae) (Tabela 1). 

Das espécies de anuros registradas, 26 apresentam distribuição 
ampla na Mata Atlântica (Tabela 1), representando 55,3% do total de 
espécies da região. Outras cinco espécies (10,6%) têm distribuição 
restrita a algumas localidades dentro dos limites da Mata Atlântica 
e 11 espécies (23,4%) apresentam distribuição geográfica em mais 
de um bioma. Espécies com distribuição geográfica desconhecida 
representam 10,6% do total de espécies capturadas (cinco espécies). 
A única espécie de Gymnophiona registrada para a localidade apre-
senta distribuição geográfica ampla no território brasileiro, ocorrendo 
em outros biomas além da Mata Atlântica (Tabela 1). A maioria das 
espécies capturadas apresenta desenvolvimento larval aquático, e 
conseqüentemente reprodução associada a corpos d’água (35 spp.; 
74,5%). Apenas duas espécies apresentam hábito reprodutivo es-
pecializado associado a bromélias (4,2%), enquanto as outras dez 
espécies (21,3%) apresentam reprodução associada a ambientes 
terrestres (Tabela 1).

Apesar de abundante inclusive nos fragmentos florestais, 
 Cycloramphus acangatan é uma espécie listada na categoria vulnerá-
vel (VU) da lista vermelha de espécies ameaçadas da IUCN, em razão 
de sua distribuição geográfica restrita e intensa fragmentação e perda 
de qualidade do habitat em que vive (IUCN 2008). Nenhuma das es-
pécies registradas na região encontra-se na lista das espécies da fauna 
brasileira ameaçada de extinção (IBAMA 2003) e na lista de espécies 
ameaçadas de extinção do estado de São (São Paulo 2008). 

Em relação ao método de amostragem, 16 espécies foram regis-
tradas por uma combinação de dois ou três métodos (33,3%), 13 es-
pécies foram exclusivamente registradas por procura visual (27,1%), 
12 espécies exclusivamente por armadilhas de interceptação e queda 
(25%), sete espécies exclusivamente por procura auditiva (14,6%). 
Todas as espécies registradas por encontro ocasional já haviam sido 
amostradas por algum dos outros métodos. Considerando a totalidade 
de espécies capturada por cada método, verificamos que a utilização 
de armadilhas de interceptação e queda foi responsável pela amos-
tragem de 24 espécies (50% do total de espécies registradas para a 
região) e a procura visual foi responsável pela captura de 22 espécies 
(45,9%). Com o método de procura auditiva foram registradas apenas 
nove espécies (18,7%), mesmo número de registros obtidos através 
de encontro ocasional. 

1.2. Lista comentada das espécies de  
anfíbios encontradas na região 

Apresentamos a seguir a lista comentada das espécies encontradas 
na região, com as informações do comprimento rostro-cloacal médio 
(CRCm) dos indivíduos adultos capturados, seguidos pela variação 
de comprimento rostro-cloacal (CRC mínimo e máximo), número 
de indivíduos mensurados por espécie, e breve descrição sobre sua 
história natural e distribuição geográfica. 

em 32 dias de amostragem, distribuídos nas estações chuvosas de 
2005/2006 e 2006/2007. Considerando as 21 localidades, o esforço 
total de amostragem correspondeu a 7.392 dias-balde, com um esforço 
de 352 dias-balde para cada localidade. Durante o mesmo período 
de amostragem com armadilhas de interceptação e queda outros 
métodos de amostragem foram realizados de forma não padronizada, 
e os dados foram inseridos no presente trabalho para complementar 
o inventário das espécies de anfíbios, lagartos e serpentes presentes 
na área de mata contínua e fragmentos florestais da região. Dentre 
os métodos não padronizados utilizados estão os de procura visual 
e auditiva para a captura de anfíbios (Crump & Scott Jr. 1994), e os 
métodos de encontro ocasional e coleta por terceiros para a captura 
de anfíbios, serpentes e lagartos (Sawaya 2004). Esses métodos 
foram aplicados em ambientes aquáticos utilizados como sítios re-
produtivos e ao longo de trilhas no interior da mata de algumas das 
21 localidades amostradas com armadilhas de interceptação e queda, 
e também em áreas da região não amostradas com este método. Em 
virtude do baixo número de capturas de serpentes por estes métodos, 
a lista de espécies foi complementada também com o registro das 
serpentes dos municípios de Tapiraí e Piedade depositadas na cole-
ção Herpetológica Alphonse Richard Hoge do Instituto Butantan. 
Os primeiros exemplares capturados de cada espécie, assim como 
aqueles pertencentes a grupos de difícil determinação taxonômica, 
foram coletados e transportados para o laboratório em sacos plásticos 
umedecidos (licença de coleta cedida pelo Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, nº 0177/05). Os animais 
coletados foram medidos com paquímetro, fotografados e mortos 
com Xilocaína® a 5% (sapos) ou Tiopental® (lagartos e serpentes), 
fixados em formaldeído a 10% e conservados em álcool 70%. Todos 
os exemplares coletados foram identificados e serão depositados no 
Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, na Coleção de 
Anfíbios CFBH, Instituto de Biociências da UNESP de Rio Claro, 
e na Coleção Herpetológica Alphonse Richard Hoge, do Instituto 
Butantan (Apêndice 1). 

Para a composição da lista comentada das espécies de anfíbios e 
répteis da região, todas as espécies registradas foram analisadas de 
acordo com sua distribuição geográfica, através da consulta a litera-
tura e bases de dados disponíveis na internet: Amphibian Species of 
the World (Frost 2008), Global Amphibian Assessment (IUCN et al. 
2008) e Embl Reptile Database (Uetz 2008). Espécies encontradas no 
Domínio Tropical Atlântico (sensu Ab’Saber 1977) foram classifica-
das em “espécies de distribuição restrita na Mata Atlântica”, quando 
apresentam registros de ocorrência pontual ou quando as localidades 
de ocorrência interligadas resultam em espaço geográfico menor do 
que 50 mil km², e “espécies com ampla distribuição na Mata Atlânti-
ca” quando encontram-se distribuídas em diversas localidades dentro 
do bioma, ocorrendo em espaço geográfico maior do que 50 mil km² 
(Eken et al. 2004). Espécies que ocorrem em outros biomas e apre-
sentam registros de ocorrência no Domínio Tropical Atlântico foram 
classificadas como “espécies com distribuição geográfica em mais de 
um bioma”. Considerando a variação na história natural e comporta-
mento exibido pelas espécies de anfíbios e répteis, incluímos na lista 
comentada informações disponíveis na literatura referentes ao uso de 
ambiente e hábito reprodutivo das espécies capturadas. Foi observado 
o status de conservação de cada espécie, através da consulta às listas 
de espécies ameaçadas para o estado de São Paulo (São Paulo 2008), 
lista nacional de espécies ameaçadas (IBAMA 2003) e lista vermelha 
de espécies ameaçadas da União Internacional para a Conservação 
da Natureza (IUCN 2008). Fornecemos dados referentes ao tamanho 
médio do corpo e variação de tamanho apenas para as espécies cap-
turadas em campo. A nomenclatura taxonômica adotada é baseada 
nos trabalhos recentes sugerindo novas hipóteses filogenéticas para 
os anfíbios: Faivovich et al. (2005), Frost et al. (2006), Grant et al. 
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montanhosas de Mata Atlântica do sudeste do Brasil, nos estados 
do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo (Frost 2008, 
Haddad et al. 2008).

BUFONIDAE
1. Dendrophryniscus sp. (aff. brevipollicatus) é uma espécie de 

pequeno porte (CRCm = 17,6 mm; variação de 17,0 a 18,0 mm; 
N = 3; Figura 2b), associada às folhas de bromélias epífitas, ru-
pestres e terrestres, em florestas primárias ou secundárias. Assim 
como as demais espécies do gênero, é provável que no período 
reprodutivo os ovos sejam depositados na bainha das bromélias, 

Ordem Anura

AMPHIGNATHODONTIDAE
1. Flectonotus fissilis (Miranda-Ribeiro, 1920) é uma espécie de 

pequeno porte (CRCm = 24,5 mm; variação de 22,0 a 27,0 mm, 
N = 2; Figura 2a), de hábitos noturnos, que apresenta reprodução 
em bromélias associadas a vegetação de 1 a 3 m acima do chão. 
As fêmeas carregam os ovos no dorso, protegidos por uma dobra 
de pele, e os girinos são depositados nos reservatórios de água 
das bromélias para o término do desenvolvimento (Duellman & 
Gray 1983). Apresenta distribuição geográfica restrita a regiões 

Tabela 1. Lista de espécies de anfíbios registradas nos remanescentes de Mata Atlântica da região de Tapiraí e Piedade, SP. Método de amostragem: 
AIQ =  armadilha de interceptação e queda; EO = encontro ocasional; PA = procura auditiva; PV = procura visual. Índices: A = espécie com distribuição 
geográfica ampla na Mata Atlântica; B = espécie com distribuição restrita a algumas localidades da Mata Atlântica; C = espécie com distribuição em mais de 
um bioma; D = espécie com distribuição geográfica desconhecida; 1 = espécie com reprodução associada a ambientes terrestres; 2 = espécie com reprodução 
associada a bromélias; e 3 = espécie com reprodução associada a ambientes aquáticos. O asterisco indica as espécies que se encontram em listas de espécies 
ameaçadas de extinção. 

Table 1. Species list of amphibians recorded at Atlantic Forest remnants in Tapiraí and Piedade region, SP. Sampling method: AIQ = pitfall traps with drift 
fences; EO = incidental encounter; PA = auditive surveys; PV = visual surveys. Index: A = widespread species in the Atlantic Forest; B = species restricted 
to few localities in the Atlantic Forest; C = species distributed in more than one biome; D = species with unknown distribution; 1 = species with terrestrial 
reproduction; 2 = species with reproduction associated with bromeliads; and 3 = species with aquatic reproduction. The asterisk indicates threatened species. 

Família / Espécie Método de 
amostragem

Família / Espécie Método de 
amostragem

Ordem Anura Hypsiboas albopunctatusc,3 PV/PA

AMPHIGNATHODONTIDAE Hypsiboas bischoffia,3 PA

Flectonotus fissilisb,2 PV Hypsiboas cainguac,3 PA

BUFONIDAE Hypsiboas fabera,3 AIQ/PA/PV

Dendrophryniscus sp. (aff. brevipollicatus)d,2 PV Hypsiboas pardalisa,3 PV

Rhinella ornataa,3 AIQ/EO Hypsiboas prasinusa,3 PA

Rhinella ictericac,3 AIQ/EO Hypsiboas semilineatusa,3 PV

BRACHYCEPHALIDAE Scinax crospedospilusa,3 PA

Brachycephalus hermogenesib,1 AIQ/EO Scinax fuscomarginatusc,3 PV

Ischnocnema parvaa,1 AIQ Scinax pererecac,3 PV

Ischnocnema guentheria,1 AIQ/EO Scinax rizibilisA,3 PV

Ischnocnema sp. (aff. hoehnei)d,1 AIQ/PV Scinax sp. (aff. ruber)D,3 PV

Ischnocnema sp. (aff. lactea)D,1 AIQ/EO Sphaenorhynchus surdusa,3 PV

Ischnocnema sp. (aff. parva)D,1 AIQ/EO HYLODIDAE

CENTROLENIDAE Crossodactylus caramaschiib,3 AIQ

Hyalinobatrachium uranoscopuma,3 PV Hylodes phyllodesa,3 AIQ

CRAUGASTORIDAE LEIUPERIDAE

Haddadus binotatusa,1 PV/EO Physalaemus cuvieric,3 AIQ/PV

CYCLORAMPHIDAE Physalaemus olfersiia,3 AIQ/PV

*Cycloramphus acangatanb,1 AIQ LEPTODACTYLIDAE

Macrogenioglottus alipioia,3 AIQ Leptodactylus fuscusc,3 PV/PA

Odontophrynus americanusc,3 AIQ Leptodactylus cf. marmoratusa,1 AIQ

Proceratophrys boieia,3 AIQ/EO Leptodactylus mystacinusc,3 AIQ

HYLIDAE Leptodactylus cf. ocellatusc,3 AIQ/PV

Aplastodiscus leucopygiusa,3 PA Paratelmatobius sp. (aff. cardosoi)D,3 AIQ

Aplastodiscus perviridisa,3 PA MICROHYLIDAE

Bokermannohyla circumdataa,3 PV/EO Chiasmocleis leucostictaa,3 AIQ

Bokermannohyla hylaxa,3 PV Myersiella micropsa,1 AIQ

Dendropsophus micropsa,3 PV Ordem Gymnophiona 
Dendropsophus sanbornic,3 PA CAECILIIDAE

Hypsiboas albomarginatusa,3 PV Siphonops annulatusC,1 AIQ
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Figura 2. Espécies de anfíbios e répteis encontradas nos remanescentes de mata contínua e mata fragmentada dos municípios de Tapiraí e Piedade, SP. 
a =  Flectonotus fissilis; b = Dendrophryniscus sp. (aff. brevipollicatus); c = Rhinella ornata; d = Rhinella icterica; e = Brachycephalus hermogenesi; 
f = Ischnocnema guentheri; g = Ischnocnema sp. (aff. lactea); h = Ischnocnema sp. (aff. parva); I = Hyalinobatrachium uranoscopum; j = Haddadus binotatus; 
k = Cycloramphus acangatan; l = Macrogenioglottus alipioi; m = Odontophrynus americanus; n = Proceratophrys boiei; o = Aplastodiscus leucopygius; 
p = Aplastodiscus perviridis; q = Bokermannohyla circumdata; r = Bokermannohyla hylax; s = Dendropsophus microps; t =  Dendropsophus sanborni; 
u = Hypsiboas albomarginatus; v = Hypsiboas albopunctatus; w = Hypsiboas bischoffi; x = Hypsiboas caingua; y = Hypsiboas faber; z = Hypsiboas  pardalis; 
a1 = Hypsiboas prasinus; b1 = Hypsiboas semillineatus; c1 = Scinax crospedospilus; d1 = Scinax fuscomarginatus; e1 = Scinax perereca; f1 = Scinax 
 rizibilis; g1 = Scinax sp. (aff. ruber); h1 = Sphaenorhynchus surdus, i1 = Crossodactylus caramaschii; j1 = Physalaemus cuvieri; k1 = Physalaemus olfersii; 
l1 = Leptodactylus fuscus; m1 = Leptodactylus cf. marmoratus; n1 = Leptodactylus mystacinus; o1 = Leptodactylus cf.  ocellatus; p1 = Paratelmatobius sp. 
(aff. cardosoi); q1 = Chiasmocleis leucosticta; r1 = Myersiella microps; s1 = Siphonops annulatus; t1 = Colobodactylus taunayi; u1 = Ecpleopus gaudichaudii; 
v1 = Placosoma glabellum; w1 = Enyalius iheringii; x1 = Enyalius perditus; y1 = Urostrophus vautieri; z1 = Amphisbaena sp.; a2 = Atractus trihedrurus; 
b2 = Chironius bicarinatus; c2 = Echinanthera cf. cyanopleura; d2 = Echinanthera undulata; e2 = Liophis atraventer; f2 = Liophis poecylogirus; g2 =  Spilotes 
pullatus; h2 = Taeniophallus affinis; i2 = Tomodon dorsatus; j2 = Xenodon neuwiedii; k2 = Micrurus corallinus; l2 = Bothrops jararaca; m2 = Bothrops 
jararacussu; n2 = Hydromedusa tectifera. Créditos das fotos: Paulo R. Ilha Jiquiriçá (fotos i, m, t, c1 e i2), Thais H. Condez (demais fotos).

Figure 2. Amphibian and Reptiles species found in continuous forest remnants and forest fragments at Tapiraí and Piedade municipalities, SP. a =  Flectonotus 
fissilis; b = Dendrophryniscus sp. (aff. brevipollicatus); c = Rhinella ornata; d = Rhinella icterica; e = Brachycephalus hermogenesi; f = Ischnocnema  guentheri; 
g = Ischnocnema sp. (aff. lactea); h = Ischnocnema sp. (aff. parva); i = Hyalinobatrachium uranoscopum; j = Haddadus binotatus; k =  Cycloramphus  acangatan; 
l = Macrogenioglottus alipioi; m = Odontophrynus americanus; n = Proceratophrys boiei; o = Aplastodiscus leucopygius; p = Aplastodiscus perviridis; 
q =Bokermannohyla circumdata; r = Bokermannohyla hylax; s = Dendropsophus microps; t = Dendropsophus sanborni; u = Hypsiboas  albomarginatus; 
v = Hypsiboas albopunctatus; w = Hypsiboas bischoffi; x = Hypsiboas caingua; y = Hypsiboas faber; z = Hypsiboas pardalis; a1 =  Hypsiboas prasinus; 
b1 = Hypsiboas semillineatus; c1 = Scinax crospedospilus; d1 = Scinax fuscomarginatus; e1 = Scinax perereca; f1 = Scinax rizibilis; g1 = Scinax sp. (aff. 
ruber); h1 = Sphaenorhynchus surdus, i1 = Crossodactylus caramaschii; j1 = Physalaemus cuvieri; k1 = Physalaemus olfersii; l1 = Leptodactylus fuscus; 
m1 =  Leptodactylus cf. marmoratus; n1 = Leptodactylus mystacinus; o1 = Leptodactylus cf. ocellatus; p1 = Paratelmatobius sp. (aff. cardosoi); q1 =  Chiasmocleis 
leucosticta; r1 = Myersiella microps; s1 = Siphonops annulatus; t1 = Colobodactylus taunayi; u1 = Ecpleopus  gaudichaudii; v1 =  Placosoma  glabellum; 
w1 = Enyalius iheringii; x1 = Enyalius perditus; y1 = Urostrophus vautieri; z1 = Amphisbaena sp.; a2 = Atractus  trihedrurus; b2 = Chironius  bicarinatus; 
c2 = Echinanthera cf. cyanopleura; d2 = Echinanthera undulata; e2 = Liophis atraventer; f2 = Liophis poecylogirus; g2 = Spilotes pullatus; h2 =  Taeniophallus 
affinis; i2 = Tomodon dorsatus; j2 = Xenodon neuwiedii; k2 = Micrurus corallinus; l2 = Bothrops jararaca; m2 = Bothrops jararacussu; n2 = Hydromedusa 
tectifera. Photo credits: Paulo R. Ilha Jiquiriçá (photos i, m, t, c1 e i2), Thais H. Condez (other photos).
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Figura 2 (Continuação). Espécies de anfíbios e répteis encontradas nos remanescentes de mata contínua e mata fragmentada dos municípios de Tapiraí e 
Piedade, SP. a =  Flectonotus fissilis; b = Dendrophryniscus sp. (aff. brevipollicatus); c = Rhinella ornata; d = Rhinella icterica; e = Brachycephalus hermo-
genesi; f = Ischnocnema guentheri; g = Ischnocnema sp. (aff. lactea); h = Ischnocnema sp. (aff. parva); I = Hyalinobatrachium uranoscopum; j = Haddadus 
binotatus; k = Cycloramphus acangatan; l = Macrogenioglottus alipioi; m = Odontophrynus americanus; n = Proceratophrys boiei; o = Aplastodiscus 
leucopygius; p = Aplastodiscus perviridis; q = Bokermannohyla circumdata; r = Bokermannohyla hylax; s = Dendropsophus microps; t =  Dendropsophus 
sanborni; u = Hypsiboas albomarginatus; v = Hypsiboas albopunctatus; w = Hypsiboas bischoffi; x = Hypsiboas caingua; y = Hypsiboas faber; z = Hypsiboas 
 pardalis; a1 = Hypsiboas prasinus; b1 = Hypsiboas semillineatus; c1 = Scinax crospedospilus; d1 = Scinax fuscomarginatus; e1 = Scinax perereca; f1 = Scinax 
 rizibilis; g1 = Scinax sp. (aff. ruber); h1 = Sphaenorhynchus surdus, i1 = Crossodactylus caramaschii; j1 = Physalaemus cuvieri; k1 = Physalaemus olfersii; 
l1 = Leptodactylus fuscus; m1 = Leptodactylus cf. marmoratus; n1 = Leptodactylus mystacinus; o1 = Leptodactylus cf.  ocellatus; p1 = Paratelmatobius sp. 
(aff. cardosoi); q1 = Chiasmocleis leucosticta; r1 = Myersiella microps; s1 = Siphonops annulatus; t1 = Colobodactylus taunayi; u1 = Ecpleopus gaudichaudii; 
v1 = Placosoma glabellum; w1 = Enyalius iheringii; x1 = Enyalius perditus; y1 = Urostrophus vautieri; z1 = Amphisbaena sp.; a2 = Atractus trihedrurus; 
b2 = Chironius bicarinatus; c2 = Echinanthera cf. cyanopleura; d2 = Echinanthera undulata; e2 = Liophis atraventer; f2 = Liophis poecylogirus; g2 =  Spilotes 
pullatus; h2 = Taeniophallus affinis; i2 = Tomodon dorsatus; j2 = Xenodon neuwiedii; k2 = Micrurus corallinus; l2 = Bothrops jararaca; m2 = Bothrops 
jararacussu; n2 = Hydromedusa tectifera. Créditos das fotos: Paulo R. Ilha Jiquiriçá (fotos i, m, t, c1 e i2), Thais H. Condez (demais fotos).

Figure 2 (Continued). Amphibian and Reptiles species found in continuous forest remnants and forest fragments at Tapiraí and Piedade municipalities, 
SP. a =  Flectonotus fissilis; b = Dendrophryniscus sp. (aff. brevipollicatus); c = Rhinella ornata; d = Rhinella icterica; e = Brachycephalus hermogenesi; 
f = Ischnocnema  guentheri; g = Ischnocnema sp. (aff. lactea); h = Ischnocnema sp. (aff. parva); i = Hyalinobatrachium uranoscopum; j = Haddadus binotatus; 
k =  Cycloramphus  acangatan; l = Macrogenioglottus alipioi; m = Odontophrynus americanus; n = Proceratophrys boiei; o = Aplastodiscus leucopygius; 
p = Aplastodiscus perviridis; q =Bokermannohyla circumdata; r = Bokermannohyla hylax; s = Dendropsophus microps; t = Dendropsophus sanborni; u = 
Hypsiboas  albomarginatus; v = Hypsiboas albopunctatus; w = Hypsiboas bischoffi; x = Hypsiboas caingua; y = Hypsiboas faber; z = Hypsiboas pardalis; 
a1 =  Hypsiboas prasinus; b1 = Hypsiboas semillineatus; c1 = Scinax crospedospilus; d1 = Scinax fuscomarginatus; e1 = Scinax perereca; f1 = Scinax rizibi-
lis; g1 = Scinax sp. (aff. ruber); h1 = Sphaenorhynchus surdus, i1 = Crossodactylus caramaschii; j1 = Physalaemus cuvieri; k1 = Physalaemus olfersii; l1 = 
Leptodactylus fuscus; m1 =  Leptodactylus cf. marmoratus; n1 = Leptodactylus mystacinus; o1 = Leptodactylus cf. ocellatus; p1 = Paratelmatobius sp. (aff. 
cardosoi); q1 =  Chiasmocleis leucosticta; r1 = Myersiella microps; s1 = Siphonops annulatus; t1 = Colobodactylus taunayi; u1 = Ecpleopus  gaudichaudii; 
v1 =  Placosoma  glabellum; w1 = Enyalius iheringii; x1 = Enyalius perditus; y1 = Urostrophus vautieri; z1 = Amphisbaena sp.; a2 = Atractus  trihedrurus; 
b2 = Chironius  bicarinatus; c2 = Echinanthera cf. cyanopleura; d2 = Echinanthera undulata; e2 = Liophis atraventer; f2 = Liophis poecylogirus; g2 =  Spilotes 
pullatus; h2 =  Taeniophallus affinis; i2 = Tomodon dorsatus; j2 = Xenodon neuwiedii; k2 = Micrurus corallinus; l2 = Bothrops jararaca; m2 = Bothrops 
jararacussu; n2 = Hydromedusa tectifera. Photo credits: Paulo R. Ilha Jiquiriçá (photos i, m, t, c1 e i2), Thais H. Condez (other photos).
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Figura 2 (Continuação). Espécies de anfíbios e répteis encontradas nos remanescentes de mata contínua e mata fragmentada dos municípios de Tapiraí e 
Piedade, SP. a =  Flectonotus fissilis; b = Dendrophryniscus sp. (aff. brevipollicatus); c = Rhinella ornata; d = Rhinella icterica; e = Brachycephalus hermo-
genesi; f = Ischnocnema guentheri; g = Ischnocnema sp. (aff. lactea); h = Ischnocnema sp. (aff. parva); I = Hyalinobatrachium uranoscopum; j = Haddadus 
binotatus; k = Cycloramphus acangatan; l = Macrogenioglottus alipioi; m = Odontophrynus americanus; n = Proceratophrys boiei; o = Aplastodiscus 
leucopygius; p = Aplastodiscus perviridis; q = Bokermannohyla circumdata; r = Bokermannohyla hylax; s = Dendropsophus microps; t =  Dendropsophus 
sanborni; u = Hypsiboas albomarginatus; v = Hypsiboas albopunctatus; w = Hypsiboas bischoffi; x = Hypsiboas caingua; y = Hypsiboas faber; z = Hypsiboas 
 pardalis; a1 = Hypsiboas prasinus; b1 = Hypsiboas semillineatus; c1 = Scinax crospedospilus; d1 = Scinax fuscomarginatus; e1 = Scinax perereca; f1 = Scinax 
 rizibilis; g1 = Scinax sp. (aff. ruber); h1 = Sphaenorhynchus surdus, i1 = Crossodactylus caramaschii; j1 = Physalaemus cuvieri; k1 = Physalaemus olfersii; 
l1 = Leptodactylus fuscus; m1 = Leptodactylus cf. marmoratus; n1 = Leptodactylus mystacinus; o1 = Leptodactylus cf.  ocellatus; p1 = Paratelmatobius sp. 
(aff. cardosoi); q1 = Chiasmocleis leucosticta; r1 = Myersiella microps; s1 = Siphonops annulatus; t1 = Colobodactylus taunayi; u1 = Ecpleopus gaudichaudii; 
v1 = Placosoma glabellum; w1 = Enyalius iheringii; x1 = Enyalius perditus; y1 = Urostrophus vautieri; z1 = Amphisbaena sp.; a2 = Atractus trihedrurus; 
b2 = Chironius bicarinatus; c2 = Echinanthera cf. cyanopleura; d2 = Echinanthera undulata; e2 = Liophis atraventer; f2 = Liophis poecylogirus; g2 =  Spilotes 
pullatus; h2 = Taeniophallus affinis; i2 = Tomodon dorsatus; j2 = Xenodon neuwiedii; k2 = Micrurus corallinus; l2 = Bothrops jararaca; m2 = Bothrops 
jararacussu; n2 = Hydromedusa tectifera. Créditos das fotos: Paulo R. Ilha Jiquiriçá (fotos i, m, t, c1 e i2), Thais H. Condez (demais fotos).

Figure 2 (Continued). Amphibian and Reptiles species found in continuous forest remnants and forest fragments at Tapiraí and Piedade municipalities, 
SP. a =  Flectonotus fissilis; b = Dendrophryniscus sp. (aff. brevipollicatus); c = Rhinella ornata; d = Rhinella icterica; e = Brachycephalus hermogenesi; 
f = Ischnocnema  guentheri; g = Ischnocnema sp. (aff. lactea); h = Ischnocnema sp. (aff. parva); i = Hyalinobatrachium uranoscopum; j = Haddadus binotatus; 
k =  Cycloramphus  acangatan; l = Macrogenioglottus alipioi; m = Odontophrynus americanus; n = Proceratophrys boiei; o = Aplastodiscus leucopygius; 
p = Aplastodiscus perviridis; q =Bokermannohyla circumdata; r = Bokermannohyla hylax; s = Dendropsophus microps; t = Dendropsophus sanborni; u = 
Hypsiboas  albomarginatus; v = Hypsiboas albopunctatus; w = Hypsiboas bischoffi; x = Hypsiboas caingua; y = Hypsiboas faber; z = Hypsiboas pardalis; 
a1 =  Hypsiboas prasinus; b1 = Hypsiboas semillineatus; c1 = Scinax crospedospilus; d1 = Scinax fuscomarginatus; e1 = Scinax perereca; f1 = Scinax rizibi-
lis; g1 = Scinax sp. (aff. ruber); h1 = Sphaenorhynchus surdus, i1 = Crossodactylus caramaschii; j1 = Physalaemus cuvieri; k1 = Physalaemus olfersii; l1 = 
Leptodactylus fuscus; m1 =  Leptodactylus cf. marmoratus; n1 = Leptodactylus mystacinus; o1 = Leptodactylus cf. ocellatus; p1 = Paratelmatobius sp. (aff. 
cardosoi); q1 =  Chiasmocleis leucosticta; r1 = Myersiella microps; s1 = Siphonops annulatus; t1 = Colobodactylus taunayi; u1 = Ecpleopus  gaudichaudii; 
v1 =  Placosoma  glabellum; w1 = Enyalius iheringii; x1 = Enyalius perditus; y1 = Urostrophus vautieri; z1 = Amphisbaena sp.; a2 = Atractus  trihedrurus; 
b2 = Chironius  bicarinatus; c2 = Echinanthera cf. cyanopleura; d2 = Echinanthera undulata; e2 = Liophis atraventer; f2 = Liophis poecylogirus; g2 =  Spilotes 
pullatus; h2 =  Taeniophallus affinis; i2 = Tomodon dorsatus; j2 = Xenodon neuwiedii; k2 = Micrurus corallinus; l2 = Bothrops jararaca; m2 = Bothrops 
jararacussu; n2 = Hydromedusa tectifera. Photo credits: Paulo R. Ilha Jiquiriçá (photos i, m, t, c1 e i2), Thais H. Condez (other photos).
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Figura 2 (Continuação). Espécies de anfíbios e répteis encontradas nos remanescentes de mata contínua e mata fragmentada dos municípios de Tapiraí e 
Piedade, SP. a =  Flectonotus fissilis; b = Dendrophryniscus sp. (aff. brevipollicatus); c = Rhinella ornata; d = Rhinella icterica; e = Brachycephalus hermo-
genesi; f = Ischnocnema guentheri; g = Ischnocnema sp. (aff. lactea); h = Ischnocnema sp. (aff. parva); I = Hyalinobatrachium uranoscopum; j = Haddadus 
binotatus; k = Cycloramphus acangatan; l = Macrogenioglottus alipioi; m = Odontophrynus americanus; n = Proceratophrys boiei; o = Aplastodiscus 
leucopygius; p = Aplastodiscus perviridis; q = Bokermannohyla circumdata; r = Bokermannohyla hylax; s = Dendropsophus microps; t =  Dendropsophus 
sanborni; u = Hypsiboas albomarginatus; v = Hypsiboas albopunctatus; w = Hypsiboas bischoffi; x = Hypsiboas caingua; y = Hypsiboas faber; z = Hypsiboas 
 pardalis; a1 = Hypsiboas prasinus; b1 = Hypsiboas semillineatus; c1 = Scinax crospedospilus; d1 = Scinax fuscomarginatus; e1 = Scinax perereca; f1 = Scinax 
 rizibilis; g1 = Scinax sp. (aff. ruber); h1 = Sphaenorhynchus surdus, i1 = Crossodactylus caramaschii; j1 = Physalaemus cuvieri; k1 = Physalaemus olfersii; 
l1 = Leptodactylus fuscus; m1 = Leptodactylus cf. marmoratus; n1 = Leptodactylus mystacinus; o1 = Leptodactylus cf.  ocellatus; p1 = Paratelmatobius sp. 
(aff. cardosoi); q1 = Chiasmocleis leucosticta; r1 = Myersiella microps; s1 = Siphonops annulatus; t1 = Colobodactylus taunayi; u1 = Ecpleopus gaudichaudii; 
v1 = Placosoma glabellum; w1 = Enyalius iheringii; x1 = Enyalius perditus; y1 = Urostrophus vautieri; z1 = Amphisbaena sp.; a2 = Atractus trihedrurus; 
b2 = Chironius bicarinatus; c2 = Echinanthera cf. cyanopleura; d2 = Echinanthera undulata; e2 = Liophis atraventer; f2 = Liophis poecylogirus; g2 =  Spilotes 
pullatus; h2 = Taeniophallus affinis; i2 = Tomodon dorsatus; j2 = Xenodon neuwiedii; k2 = Micrurus corallinus; l2 = Bothrops jararaca; m2 = Bothrops 
jararacussu; n2 = Hydromedusa tectifera. Créditos das fotos: Paulo R. Ilha Jiquiriçá (fotos i, m, t, c1 e i2), Thais H. Condez (demais fotos).

Figure 2 (Continued). Amphibian and Reptiles species found in continuous forest remnants and forest fragments at Tapiraí and Piedade municipalities, 
SP. a =  Flectonotus fissilis; b = Dendrophryniscus sp. (aff. brevipollicatus); c = Rhinella ornata; d = Rhinella icterica; e = Brachycephalus hermogenesi; 
f = Ischnocnema  guentheri; g = Ischnocnema sp. (aff. lactea); h = Ischnocnema sp. (aff. parva); i = Hyalinobatrachium uranoscopum; j = Haddadus binotatus; 
k =  Cycloramphus  acangatan; l = Macrogenioglottus alipioi; m = Odontophrynus americanus; n = Proceratophrys boiei; o = Aplastodiscus leucopygius; 
p = Aplastodiscus perviridis; q =Bokermannohyla circumdata; r = Bokermannohyla hylax; s = Dendropsophus microps; t = Dendropsophus sanborni; u = 
Hypsiboas  albomarginatus; v = Hypsiboas albopunctatus; w = Hypsiboas bischoffi; x = Hypsiboas caingua; y = Hypsiboas faber; z = Hypsiboas pardalis; 
a1 =  Hypsiboas prasinus; b1 = Hypsiboas semillineatus; c1 = Scinax crospedospilus; d1 = Scinax fuscomarginatus; e1 = Scinax perereca; f1 = Scinax rizibi-
lis; g1 = Scinax sp. (aff. ruber); h1 = Sphaenorhynchus surdus, i1 = Crossodactylus caramaschii; j1 = Physalaemus cuvieri; k1 = Physalaemus olfersii; l1 = 
Leptodactylus fuscus; m1 =  Leptodactylus cf. marmoratus; n1 = Leptodactylus mystacinus; o1 = Leptodactylus cf. ocellatus; p1 = Paratelmatobius sp. (aff. 
cardosoi); q1 =  Chiasmocleis leucosticta; r1 = Myersiella microps; s1 = Siphonops annulatus; t1 = Colobodactylus taunayi; u1 = Ecpleopus  gaudichaudii; 
v1 =  Placosoma  glabellum; w1 = Enyalius iheringii; x1 = Enyalius perditus; y1 = Urostrophus vautieri; z1 = Amphisbaena sp.; a2 = Atractus  trihedrurus; 
b2 = Chironius  bicarinatus; c2 = Echinanthera cf. cyanopleura; d2 = Echinanthera undulata; e2 = Liophis atraventer; f2 = Liophis poecylogirus; g2 =  Spilotes 
pullatus; h2 =  Taeniophallus affinis; i2 = Tomodon dorsatus; j2 = Xenodon neuwiedii; k2 = Micrurus corallinus; l2 = Bothrops jararaca; m2 = Bothrops 
jararacussu; n2 = Hydromedusa tectifera. Photo credits: Paulo R. Ilha Jiquiriçá (photos i, m, t, c1 e i2), Thais H. Condez (other photos).



166

Condez, T.H. et al.

http://www.biotaneotropica.org.br http://www.biotaneotropica.org.br/v9n1/pt/abstract?inventory+bn01809012009

Biota Neotrop., vol. 9, no. 1, Jan./Mar. 2009

k1 l1 m1

n1 o1 p1

q1 r1 s1

Figura 2 (Continuação). Espécies de anfíbios e répteis encontradas nos remanescentes de mata contínua e mata fragmentada dos municípios de Tapiraí e 
Piedade, SP. a =  Flectonotus fissilis; b = Dendrophryniscus sp. (aff. brevipollicatus); c = Rhinella ornata; d = Rhinella icterica; e = Brachycephalus hermo-
genesi; f = Ischnocnema guentheri; g = Ischnocnema sp. (aff. lactea); h = Ischnocnema sp. (aff. parva); I = Hyalinobatrachium uranoscopum; j = Haddadus 
binotatus; k = Cycloramphus acangatan; l = Macrogenioglottus alipioi; m = Odontophrynus americanus; n = Proceratophrys boiei; o = Aplastodiscus 
leucopygius; p = Aplastodiscus perviridis; q = Bokermannohyla circumdata; r = Bokermannohyla hylax; s = Dendropsophus microps; t =  Dendropsophus 
sanborni; u = Hypsiboas albomarginatus; v = Hypsiboas albopunctatus; w = Hypsiboas bischoffi; x = Hypsiboas caingua; y = Hypsiboas faber; z = Hypsiboas 
 pardalis; a1 = Hypsiboas prasinus; b1 = Hypsiboas semillineatus; c1 = Scinax crospedospilus; d1 = Scinax fuscomarginatus; e1 = Scinax perereca; f1 = Scinax 
 rizibilis; g1 = Scinax sp. (aff. ruber); h1 = Sphaenorhynchus surdus, i1 = Crossodactylus caramaschii; j1 = Physalaemus cuvieri; k1 = Physalaemus olfersii; 
l1 = Leptodactylus fuscus; m1 = Leptodactylus cf. marmoratus; n1 = Leptodactylus mystacinus; o1 = Leptodactylus cf.  ocellatus; p1 = Paratelmatobius sp. 
(aff. cardosoi); q1 = Chiasmocleis leucosticta; r1 = Myersiella microps; s1 = Siphonops annulatus; t1 = Colobodactylus taunayi; u1 = Ecpleopus gaudichaudii; 
v1 = Placosoma glabellum; w1 = Enyalius iheringii; x1 = Enyalius perditus; y1 = Urostrophus vautieri; z1 = Amphisbaena sp.; a2 = Atractus trihedrurus; 
b2 = Chironius bicarinatus; c2 = Echinanthera cf. cyanopleura; d2 = Echinanthera undulata; e2 = Liophis atraventer; f2 = Liophis poecylogirus; g2 =  Spilotes 
pullatus; h2 = Taeniophallus affinis; i2 = Tomodon dorsatus; j2 = Xenodon neuwiedii; k2 = Micrurus corallinus; l2 = Bothrops jararaca; m2 = Bothrops 
jararacussu; n2 = Hydromedusa tectifera. Créditos das fotos: Paulo R. Ilha Jiquiriçá (fotos i, m, t, c1 e i2), Thais H. Condez (demais fotos).

Figure 2 (Continued). Amphibian and Reptiles species found in continuous forest remnants and forest fragments at Tapiraí and Piedade municipalities, 
SP. a =  Flectonotus fissilis; b = Dendrophryniscus sp. (aff. brevipollicatus); c = Rhinella ornata; d = Rhinella icterica; e = Brachycephalus hermogenesi; 
f = Ischnocnema  guentheri; g = Ischnocnema sp. (aff. lactea); h = Ischnocnema sp. (aff. parva); i = Hyalinobatrachium uranoscopum; j = Haddadus binotatus; 
k =  Cycloramphus  acangatan; l = Macrogenioglottus alipioi; m = Odontophrynus americanus; n = Proceratophrys boiei; o = Aplastodiscus leucopygius; 
p = Aplastodiscus perviridis; q =Bokermannohyla circumdata; r = Bokermannohyla hylax; s = Dendropsophus microps; t = Dendropsophus sanborni; u = 
Hypsiboas  albomarginatus; v = Hypsiboas albopunctatus; w = Hypsiboas bischoffi; x = Hypsiboas caingua; y = Hypsiboas faber; z = Hypsiboas pardalis; 
a1 =  Hypsiboas prasinus; b1 = Hypsiboas semillineatus; c1 = Scinax crospedospilus; d1 = Scinax fuscomarginatus; e1 = Scinax perereca; f1 = Scinax rizibi-
lis; g1 = Scinax sp. (aff. ruber); h1 = Sphaenorhynchus surdus, i1 = Crossodactylus caramaschii; j1 = Physalaemus cuvieri; k1 = Physalaemus olfersii; l1 = 
Leptodactylus fuscus; m1 =  Leptodactylus cf. marmoratus; n1 = Leptodactylus mystacinus; o1 = Leptodactylus cf. ocellatus; p1 = Paratelmatobius sp. (aff. 
cardosoi); q1 =  Chiasmocleis leucosticta; r1 = Myersiella microps; s1 = Siphonops annulatus; t1 = Colobodactylus taunayi; u1 = Ecpleopus  gaudichaudii; 
v1 =  Placosoma  glabellum; w1 = Enyalius iheringii; x1 = Enyalius perditus; y1 = Urostrophus vautieri; z1 = Amphisbaena sp.; a2 = Atractus  trihedrurus; 
b2 = Chironius  bicarinatus; c2 = Echinanthera cf. cyanopleura; d2 = Echinanthera undulata; e2 = Liophis atraventer; f2 = Liophis poecylogirus; g2 =  Spilotes 
pullatus; h2 =  Taeniophallus affinis; i2 = Tomodon dorsatus; j2 = Xenodon neuwiedii; k2 = Micrurus corallinus; l2 = Bothrops jararaca; m2 = Bothrops 
jararacussu; n2 = Hydromedusa tectifera. Photo credits: Paulo R. Ilha Jiquiriçá (photos i, m, t, c1 e i2), Thais H. Condez (other photos).
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Figura 2 (Continuação). Espécies de anfíbios e répteis encontradas nos remanescentes de mata contínua e mata fragmentada dos municípios de Tapiraí e 
Piedade, SP. a =  Flectonotus fissilis; b = Dendrophryniscus sp. (aff. brevipollicatus); c = Rhinella ornata; d = Rhinella icterica; e = Brachycephalus hermo-
genesi; f = Ischnocnema guentheri; g = Ischnocnema sp. (aff. lactea); h = Ischnocnema sp. (aff. parva); I = Hyalinobatrachium uranoscopum; j = Haddadus 
binotatus; k = Cycloramphus acangatan; l = Macrogenioglottus alipioi; m = Odontophrynus americanus; n = Proceratophrys boiei; o = Aplastodiscus 
leucopygius; p = Aplastodiscus perviridis; q = Bokermannohyla circumdata; r = Bokermannohyla hylax; s = Dendropsophus microps; t =  Dendropsophus 
sanborni; u = Hypsiboas albomarginatus; v = Hypsiboas albopunctatus; w = Hypsiboas bischoffi; x = Hypsiboas caingua; y = Hypsiboas faber; z = Hypsiboas 
 pardalis; a1 = Hypsiboas prasinus; b1 = Hypsiboas semillineatus; c1 = Scinax crospedospilus; d1 = Scinax fuscomarginatus; e1 = Scinax perereca; f1 = Scinax 
 rizibilis; g1 = Scinax sp. (aff. ruber); h1 = Sphaenorhynchus surdus, i1 = Crossodactylus caramaschii; j1 = Physalaemus cuvieri; k1 = Physalaemus olfersii; 
l1 = Leptodactylus fuscus; m1 = Leptodactylus cf. marmoratus; n1 = Leptodactylus mystacinus; o1 = Leptodactylus cf.  ocellatus; p1 = Paratelmatobius sp. 
(aff. cardosoi); q1 = Chiasmocleis leucosticta; r1 = Myersiella microps; s1 = Siphonops annulatus; t1 = Colobodactylus taunayi; u1 = Ecpleopus gaudichaudii; 
v1 = Placosoma glabellum; w1 = Enyalius iheringii; x1 = Enyalius perditus; y1 = Urostrophus vautieri; z1 = Amphisbaena sp.; a2 = Atractus trihedrurus; 
b2 = Chironius bicarinatus; c2 = Echinanthera cf. cyanopleura; d2 = Echinanthera undulata; e2 = Liophis atraventer; f2 = Liophis poecylogirus; g2 =  Spilotes 
pullatus; h2 = Taeniophallus affinis; i2 = Tomodon dorsatus; j2 = Xenodon neuwiedii; k2 = Micrurus corallinus; l2 = Bothrops jararaca; m2 = Bothrops 
jararacussu; n2 = Hydromedusa tectifera. Créditos das fotos: Paulo R. Ilha Jiquiriçá (fotos i, m, t, c1 e i2), Thais H. Condez (demais fotos).

Figure 2 (Continued). Amphibian and Reptiles species found in continuous forest remnants and forest fragments at Tapiraí and Piedade municipalities, 
SP. a =  Flectonotus fissilis; b = Dendrophryniscus sp. (aff. brevipollicatus); c = Rhinella ornata; d = Rhinella icterica; e = Brachycephalus hermogenesi; 
f = Ischnocnema  guentheri; g = Ischnocnema sp. (aff. lactea); h = Ischnocnema sp. (aff. parva); i = Hyalinobatrachium uranoscopum; j = Haddadus binotatus; 
k =  Cycloramphus  acangatan; l = Macrogenioglottus alipioi; m = Odontophrynus americanus; n = Proceratophrys boiei; o = Aplastodiscus leucopygius; 
p = Aplastodiscus perviridis; q =Bokermannohyla circumdata; r = Bokermannohyla hylax; s = Dendropsophus microps; t = Dendropsophus sanborni; u = 
Hypsiboas  albomarginatus; v = Hypsiboas albopunctatus; w = Hypsiboas bischoffi; x = Hypsiboas caingua; y = Hypsiboas faber; z = Hypsiboas pardalis; 
a1 =  Hypsiboas prasinus; b1 = Hypsiboas semillineatus; c1 = Scinax crospedospilus; d1 = Scinax fuscomarginatus; e1 = Scinax perereca; f1 = Scinax rizibi-
lis; g1 = Scinax sp. (aff. ruber); h1 = Sphaenorhynchus surdus, i1 = Crossodactylus caramaschii; j1 = Physalaemus cuvieri; k1 = Physalaemus olfersii; l1 = 
Leptodactylus fuscus; m1 =  Leptodactylus cf. marmoratus; n1 = Leptodactylus mystacinus; o1 = Leptodactylus cf. ocellatus; p1 = Paratelmatobius sp. (aff. 
cardosoi); q1 =  Chiasmocleis leucosticta; r1 = Myersiella microps; s1 = Siphonops annulatus; t1 = Colobodactylus taunayi; u1 = Ecpleopus  gaudichaudii; 
v1 =  Placosoma  glabellum; w1 = Enyalius iheringii; x1 = Enyalius perditus; y1 = Urostrophus vautieri; z1 = Amphisbaena sp.; a2 = Atractus  trihedrurus; 
b2 = Chironius  bicarinatus; c2 = Echinanthera cf. cyanopleura; d2 = Echinanthera undulata; e2 = Liophis atraventer; f2 = Liophis poecylogirus; g2 =  Spilotes 
pullatus; h2 =  Taeniophallus affinis; i2 = Tomodon dorsatus; j2 = Xenodon neuwiedii; k2 = Micrurus corallinus; l2 = Bothrops jararaca; m2 = Bothrops 
jararacussu; n2 = Hydromedusa tectifera. Photo credits: Paulo R. Ilha Jiquiriçá (photos i, m, t, c1 e i2), Thais H. Condez (other photos).
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Figura 2 (Continuação). Espécies de anfíbios e répteis encontradas nos remanescentes de mata contínua e mata fragmentada dos municípios de Tapiraí e 
Piedade, SP. a =  Flectonotus fissilis; b = Dendrophryniscus sp. (aff. brevipollicatus); c = Rhinella ornata; d = Rhinella icterica; e = Brachycephalus hermo-
genesi; f = Ischnocnema guentheri; g = Ischnocnema sp. (aff. lactea); h = Ischnocnema sp. (aff. parva); I = Hyalinobatrachium uranoscopum; j = Haddadus 
binotatus; k = Cycloramphus acangatan; l = Macrogenioglottus alipioi; m = Odontophrynus americanus; n = Proceratophrys boiei; o = Aplastodiscus 
leucopygius; p = Aplastodiscus perviridis; q = Bokermannohyla circumdata; r = Bokermannohyla hylax; s = Dendropsophus microps; t =  Dendropsophus 
sanborni; u = Hypsiboas albomarginatus; v = Hypsiboas albopunctatus; w = Hypsiboas bischoffi; x = Hypsiboas caingua; y = Hypsiboas faber; z = Hypsiboas 
 pardalis; a1 = Hypsiboas prasinus; b1 = Hypsiboas semillineatus; c1 = Scinax crospedospilus; d1 = Scinax fuscomarginatus; e1 = Scinax perereca; f1 = Scinax 
 rizibilis; g1 = Scinax sp. (aff. ruber); h1 = Sphaenorhynchus surdus, i1 = Crossodactylus caramaschii; j1 = Physalaemus cuvieri; k1 = Physalaemus olfersii; 
l1 = Leptodactylus fuscus; m1 = Leptodactylus cf. marmoratus; n1 = Leptodactylus mystacinus; o1 = Leptodactylus cf.  ocellatus; p1 = Paratelmatobius sp. 
(aff. cardosoi); q1 = Chiasmocleis leucosticta; r1 = Myersiella microps; s1 = Siphonops annulatus; t1 = Colobodactylus taunayi; u1 = Ecpleopus gaudichaudii; 
v1 = Placosoma glabellum; w1 = Enyalius iheringii; x1 = Enyalius perditus; y1 = Urostrophus vautieri; z1 = Amphisbaena sp.; a2 = Atractus trihedrurus; 
b2 = Chironius bicarinatus; c2 = Echinanthera cf. cyanopleura; d2 = Echinanthera undulata; e2 = Liophis atraventer; f2 = Liophis poecylogirus; g2 =  Spilotes 
pullatus; h2 = Taeniophallus affinis; i2 = Tomodon dorsatus; j2 = Xenodon neuwiedii; k2 = Micrurus corallinus; l2 = Bothrops jararaca; m2 = Bothrops 
jararacussu; n2 = Hydromedusa tectifera. Créditos das fotos: Paulo R. Ilha Jiquiriçá (fotos i, m, t, c1 e i2), Thais H. Condez (demais fotos).

Figure 2 (Continued). Amphibian and Reptiles species found in continuous forest remnants and forest fragments at Tapiraí and Piedade municipalities, 
SP. a =  Flectonotus fissilis; b = Dendrophryniscus sp. (aff. brevipollicatus); c = Rhinella ornata; d = Rhinella icterica; e = Brachycephalus hermogenesi; 
f = Ischnocnema  guentheri; g = Ischnocnema sp. (aff. lactea); h = Ischnocnema sp. (aff. parva); i = Hyalinobatrachium uranoscopum; j = Haddadus binotatus; 
k =  Cycloramphus  acangatan; l = Macrogenioglottus alipioi; m = Odontophrynus americanus; n = Proceratophrys boiei; o = Aplastodiscus leucopygius; 
p = Aplastodiscus perviridis; q =Bokermannohyla circumdata; r = Bokermannohyla hylax; s = Dendropsophus microps; t = Dendropsophus sanborni; u = 
Hypsiboas  albomarginatus; v = Hypsiboas albopunctatus; w = Hypsiboas bischoffi; x = Hypsiboas caingua; y = Hypsiboas faber; z = Hypsiboas pardalis; 
a1 =  Hypsiboas prasinus; b1 = Hypsiboas semillineatus; c1 = Scinax crospedospilus; d1 = Scinax fuscomarginatus; e1 = Scinax perereca; f1 = Scinax rizibi-
lis; g1 = Scinax sp. (aff. ruber); h1 = Sphaenorhynchus surdus, i1 = Crossodactylus caramaschii; j1 = Physalaemus cuvieri; k1 = Physalaemus olfersii; l1 = 
Leptodactylus fuscus; m1 =  Leptodactylus cf. marmoratus; n1 = Leptodactylus mystacinus; o1 = Leptodactylus cf. ocellatus; p1 = Paratelmatobius sp. (aff. 
cardosoi); q1 =  Chiasmocleis leucosticta; r1 = Myersiella microps; s1 = Siphonops annulatus; t1 = Colobodactylus taunayi; u1 = Ecpleopus  gaudichaudii; 
v1 =  Placosoma  glabellum; w1 = Enyalius iheringii; x1 = Enyalius perditus; y1 = Urostrophus vautieri; z1 = Amphisbaena sp.; a2 = Atractus  trihedrurus; 
b2 = Chironius  bicarinatus; c2 = Echinanthera cf. cyanopleura; d2 = Echinanthera undulata; e2 = Liophis atraventer; f2 = Liophis poecylogirus; g2 =  Spilotes 
pullatus; h2 =  Taeniophallus affinis; i2 = Tomodon dorsatus; j2 = Xenodon neuwiedii; k2 = Micrurus corallinus; l2 = Bothrops jararaca; m2 = Bothrops 
jararacussu; n2 = Hydromedusa tectifera. Photo credits: Paulo R. Ilha Jiquiriçá (photos i, m, t, c1 e i2), Thais H. Condez (other photos).
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3. Rhinella icterica (Spix, 1824) é uma espécie de grande 
porte (CRCm = 112,7 mm; variação de 98,0 a 165,0 mm; N = 37; 
 Figura 2d). Anteriormente no gênero Bufo, a espécie foi transfe-
rida para o gênero Chaunus (Frost et al. 2006) e posteriormente 
Rhinella (Chaparro et al. 2007), onde está alocada atualmente. 
Esta espécie é tolerante a ambientes perturbados, a reprodução 
ocorre em áreas abertas e seus ovos são depositados em cordões 
gelatinosos que se prendem a vegetação submersa de ambientes 
lênticos ou com pouca correnteza (Izecksohn & Carvalho-e-Silva 
2001). Apresenta distribuição geográfica em mais de um bioma, 
ocorrendo em áreas florestadas e também em fisionomias abertas 
(Haddad et al. 2008). Ocorre desde o sul e sudeste do Brasil até o 
norte da Argentina e leste do Paraguai (Frost 2008, Haddad et al. 
2008).

BRACHYCEPHALIDAE
1. Brachycephalus hermogenesi (Giaretta & Sawaya, 1998) 

é uma espécie de tamanho reduzido (CRCm = 9,3 mm; varia-
ção de 7,0 a 11,0 mm; N = 9; Figura 2e). Anteriormente no 
gênero  Psyllophryne, a espécie é hoje considerada sinônimo 
de  Brachycephalus, em função de uma série de características 
comuns, como a redução de artelhos e padrão de ossificação 

onde também ocorre o desenvolvimento do girino (Carvalho 
1949). Trata-se de espécie relacionada à D. brevipollicatus, 
ainda pouco conhecida em relação a aspectos de sua biologia e 
distribuição geográfica. 

2. Rhinella ornata (Spix, 1824) é uma espécie de grande 
porte (CRCm = 78,6 mm; variação de 69,0 a 94,0 mm; N = 58; 
Figura 2c). Anteriormente, pertencente ao gênero Bufo, a espécie 
foi classificada como Bufo ornatus após revisão do complexo de 
espécies ao qual pertencia (Baldissera et al. 2004) e transferida 
para o gênero Chaunus em seguida (Frost et al. 2006). Atualmente 
alocada no gênero Rhinella (Chaparro et al. 2007), a espécie 
apresenta reprodução associada a ambientes aquáticos com pou-
ca correnteza, nos quais deposita seus ovos em longos cordões 
gelatinosos que se prendem a vegetação submersa (Izecksohn 
& Carvalho-e-Silva 2001). Sua distribuição geográfica é ampla 
no domínio da Mata Atlântica, podendo ser encontrado do nível 
do mar até cerca de 1.000 m de altitude. É possível que ocorra 
no nordeste da Argentina, e no Brasil é registrada para áreas do 
sul do estado do Espírito Santo, região costeira e interiorana dos 
estados do Rio de Janeiro e São Paulo, até o norte do Paraná 
(Baldissera et al. 2004).

l2 m2 n2

Figura 2 (Continuação). Espécies de anfíbios e répteis encontradas nos remanescentes de mata contínua e mata fragmentada dos municípios de Tapiraí e 
Piedade, SP. a =  Flectonotus fissilis; b = Dendrophryniscus sp. (aff. brevipollicatus); c = Rhinella ornata; d = Rhinella icterica; e = Brachycephalus hermo-
genesi; f = Ischnocnema guentheri; g = Ischnocnema sp. (aff. lactea); h = Ischnocnema sp. (aff. parva); I = Hyalinobatrachium uranoscopum; j = Haddadus 
binotatus; k = Cycloramphus acangatan; l = Macrogenioglottus alipioi; m = Odontophrynus americanus; n = Proceratophrys boiei; o = Aplastodiscus 
leucopygius; p = Aplastodiscus perviridis; q = Bokermannohyla circumdata; r = Bokermannohyla hylax; s = Dendropsophus microps; t =  Dendropsophus 
sanborni; u = Hypsiboas albomarginatus; v = Hypsiboas albopunctatus; w = Hypsiboas bischoffi; x = Hypsiboas caingua; y = Hypsiboas faber; z = Hypsiboas 
 pardalis; a1 = Hypsiboas prasinus; b1 = Hypsiboas semillineatus; c1 = Scinax crospedospilus; d1 = Scinax fuscomarginatus; e1 = Scinax perereca; f1 = Scinax 
 rizibilis; g1 = Scinax sp. (aff. ruber); h1 = Sphaenorhynchus surdus, i1 = Crossodactylus caramaschii; j1 = Physalaemus cuvieri; k1 = Physalaemus olfersii; 
l1 = Leptodactylus fuscus; m1 = Leptodactylus cf. marmoratus; n1 = Leptodactylus mystacinus; o1 = Leptodactylus cf.  ocellatus; p1 = Paratelmatobius sp. 
(aff. cardosoi); q1 = Chiasmocleis leucosticta; r1 = Myersiella microps; s1 = Siphonops annulatus; t1 = Colobodactylus taunayi; u1 = Ecpleopus gaudichaudii; 
v1 = Placosoma glabellum; w1 = Enyalius iheringii; x1 = Enyalius perditus; y1 = Urostrophus vautieri; z1 = Amphisbaena sp.; a2 = Atractus trihedrurus; 
b2 = Chironius bicarinatus; c2 = Echinanthera cf. cyanopleura; d2 = Echinanthera undulata; e2 = Liophis atraventer; f2 = Liophis poecylogirus; g2 =  Spilotes 
pullatus; h2 = Taeniophallus affinis; i2 = Tomodon dorsatus; j2 = Xenodon neuwiedii; k2 = Micrurus corallinus; l2 = Bothrops jararaca; m2 = Bothrops 
jararacussu; n2 = Hydromedusa tectifera. Créditos das fotos: Paulo R. Ilha Jiquiriçá (fotos i, m, t, c1 e i2), Thais H. Condez (demais fotos).

Figure 2 (Continued). Amphibian and Reptiles species found in continuous forest remnants and forest fragments at Tapiraí and Piedade municipalities, 
SP. a =  Flectonotus fissilis; b = Dendrophryniscus sp. (aff. brevipollicatus); c = Rhinella ornata; d = Rhinella icterica; e = Brachycephalus hermogenesi; 
f = Ischnocnema  guentheri; g = Ischnocnema sp. (aff. lactea); h = Ischnocnema sp. (aff. parva); i = Hyalinobatrachium uranoscopum; j = Haddadus binotatus; 
k =  Cycloramphus  acangatan; l = Macrogenioglottus alipioi; m = Odontophrynus americanus; n = Proceratophrys boiei; o = Aplastodiscus leucopygius; 
p = Aplastodiscus perviridis; q =Bokermannohyla circumdata; r = Bokermannohyla hylax; s = Dendropsophus microps; t = Dendropsophus sanborni; u = 
Hypsiboas  albomarginatus; v = Hypsiboas albopunctatus; w = Hypsiboas bischoffi; x = Hypsiboas caingua; y = Hypsiboas faber; z = Hypsiboas pardalis; 
a1 =  Hypsiboas prasinus; b1 = Hypsiboas semillineatus; c1 = Scinax crospedospilus; d1 = Scinax fuscomarginatus; e1 = Scinax perereca; f1 = Scinax rizibi-
lis; g1 = Scinax sp. (aff. ruber); h1 = Sphaenorhynchus surdus, i1 = Crossodactylus caramaschii; j1 = Physalaemus cuvieri; k1 = Physalaemus olfersii; l1 = 
Leptodactylus fuscus; m1 =  Leptodactylus cf. marmoratus; n1 = Leptodactylus mystacinus; o1 = Leptodactylus cf. ocellatus; p1 = Paratelmatobius sp. (aff. 
cardosoi); q1 =  Chiasmocleis leucosticta; r1 = Myersiella microps; s1 = Siphonops annulatus; t1 = Colobodactylus taunayi; u1 = Ecpleopus  gaudichaudii; 
v1 =  Placosoma  glabellum; w1 = Enyalius iheringii; x1 = Enyalius perditus; y1 = Urostrophus vautieri; z1 = Amphisbaena sp.; a2 = Atractus  trihedrurus; 
b2 = Chironius  bicarinatus; c2 = Echinanthera cf. cyanopleura; d2 = Echinanthera undulata; e2 = Liophis atraventer; f2 = Liophis poecylogirus; g2 =  Spilotes 
pullatus; h2 =  Taeniophallus affinis; i2 = Tomodon dorsatus; j2 = Xenodon neuwiedii; k2 = Micrurus corallinus; l2 = Bothrops jararaca; m2 = Bothrops 
jararacussu; n2 = Hydromedusa tectifera. Photo credits: Paulo R. Ilha Jiquiriçá (photos i, m, t, c1 e i2), Thais H. Condez (other photos).
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desde o Espírito Santo e sul de Minas Gerais até o Rio Grande do 
Sul, e também na Argentina (Frost 2008, Haddad et al. 2008). Ape-
sar da ampla distribuição na Mata Atlântica, a espécie não ocorre 
em áreas muito degradadas e são conhecidos registros de declínio 
populacional no Rio de Janeiro (Eterovick et al. 2005).

CRAUGASTORIDAE
1. Haddadus binotatus (Spix, 1824) apresenta tamanho mé-

dio (CRCm = 42,0 mm; variação de 37,0 a 55,0 mm; N = 9; 
Figura 2j). Anteriormente na família Brachycephalidae, gênero 
 Eleutherodactylus, a espécie foi alocada em um novo gênero e 
família em razão de apresentar o primeiro dedo da mão maior 
do que o segundo, característica compartilhada com as demais 
espécies da família Craugastoridae (Hedges et al. 2008). A repro-
dução é terrestre, associada à serapilheira em florestas maduras 
ou secundárias. Seus ovos, de tamanho grande, são depositados 
em meio às folhas ou sob troncos caídos e o desenvolvimento é 
direto (Izecksohn & Carvalho-e-Silva 2001). Apresenta distri-
buição ampla na Mata Atlântica, desde o sul do estado da Bahia 
até o Rio Grande do Sul (Hedges et al. 2008). 

CYCLORAMPHIDAE
1. Cycloramphus acangatan Verdade & Rodrigues, 2003 é 

uma espécie de tamanho médio (CRCm = 35,5 mm; variação de 
29,2 a 47,0 mm; N = 185; Figura 2k), muito comum na área de 
estudo. A espécie apresenta hábitos fossoriais (Verdade & Rodri-
gues 2003) e a reprodução é associada a ambientes terrestres. Os 
ovos são depositados em tocas, em geral localizadas sob rochas, 
e os girinos são endotróficos (Verdade, dados não publicados). 
A distribuição da espécie é restrita a alguns municípios de São 
Paulo, sendo encontrada em fragmentos florestais de Caucaia 
do Alto (Dixo 2005) e Ribeirão Grande (Bruscagin, dados não 
publicados) e nas áreas protegidas da Reserva Biológica de 
 Paranapiacaba (Frost 2008) e Reserva Florestal do Morro Grande 
(Dixo & Verdade 2006). Com os dados deste estudo, a distribuição 
da espécie foi ampliada para os fragmentos florestais de Tapiraí 
e Piedade, e também para o Parque Estadual do Jurupará. Apesar 
dessa espécie ser considerada comum na região, ela é incluída 
na categoria vulnerável da lista vermelha de espécies ameaçadas 
da IUCN (IUCN 2008) em virtude de sua distribuição restrita e 
intensa perda de habitat nestas áreas (IUCN 2008).

2. Macrogenioglottus alipioi Carvalho, 1946 é uma espécie de 
grande porte (CRCm = 76,5 mm; variação de 50,0 a 103,0 mm; 
N = 2; Figura 2l), pouco comum na área de estudo. A reprodução 
é explosiva, associada à ambientes aquáticos. Os ovos são depo-
sitados em poças temporárias no interior de florestas maduras ou 
secundárias (IUCN et al. 2008). Apresenta distribuição ampla na 
Mata Atlântica, ocorrendo nos estados da Bahia, Minas  Gerais, 
Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo (Haddad et al. 2008). 

3. Odontophrynus americanus Duméril & Bibron, 1841 é uma 
espécie de tamanho médio (CRCm = 43,4 mm; variação de 38,0 
a 56,0 mm; N = 7; Figura 2m), cuja reprodução está associada 
a ambientes alagados ou poças temporárias rasas. Os ovos são 
depositados na lama da borda destes ambientes, onde eclodem e 
os girinos se desenvolvem (IUCN et al. 2008). A espécie apresenta 
distribuição geográfica em mais de um bioma, ocorrendo na Mata 
Atlântica e também em fisionomias abertas. A espécie ocorre no 
Brasil ao sul do estado de Minas Gerais, e também no Uruguai, 
Paraguai e Argentina (Martino et al. 1999). 

4. Proceratophrys boiei Wied-Neuwied, 1824 é uma espécie 
de tamanho médio (CRCm = 51,0 mm; variação de 39,5 a 76,0 
mm; N = 188; Figura 2n), facilmente encontrada na serapilheira 
e em poças no interior da mata durante a estação reprodutiva. 

(Kaplan	2002).	A	reprodução	é	associada	a	ambientes	terrestres,	
na camada de serapilheira presente no chão de florestas maduras 
e secundárias. Provavelmente a espécie deposita ovos grandes e 
apresenta desenvolvimento direto, como as demais espécies do 
gênero (Frost 2008). Sua distribuição é conhecida para localidades 
da Serra do Mar, nos municípios de Parati e Ubatuba, sul do Rio 
de Janeiro e norte do estado de São Paulo, bem como para a Es-
tação Biológica de Boracéia, município de Salesópolis e Reserva 
Florestal do Morro Grande, no Planalto Atlântico de São Paulo 
(Dixo & Verdade 2006, Pimenta et al. 2007). A ocorrência da 
espécie em outros municípios de São Paulo, incluindo o presente 
registro, amplia sua distribuição para o oeste e sul do estado de 
São Paulo (Verdade et al. 2008).

2. Ischnocnema parva (Girard, 1853) é uma espécie de tamanho 
pequeno (CRC = 20,0 mm, N = 1), com reprodução associada à 
serapilheira, onde deposita seus ovos. O desenvolvimento é direto, 
característica comum ao gênero (Izecksohn & Carvalho-e-Silva 
2001). Apresenta ampla distribuição na Mata Atlântica do sudeste 
do Brasil, ocorrendo nos estados do Espírito Santo, Minas Gerais, 
Rio de Janeiro e São Paulo (Haddad et al. 2008).

3. Ischnocnema guentheri (Steindachner, 1864) apresenta ta-
manho médio (CRCm = 22,4 mm; variação de 18,5 a 32,0 mm; 
N = 49; Figura 2f) e artelhos muito longos. A reprodução está 
associada a cavidades construídas sob a serapilheira em áreas 
com vegetação conservada ou secundária. Seus ovos têm tama-
nho variado e o desenvolvimento é direto (Lynn & Lutz 1946). 
A distribuição é ampla na Mata Atlântica, ocorrendo desde o Rio 
Grande do Sul até Minas Gerais e Espírito Santo, nordeste da 
Argentina e Paraguai (Frost 2008, Haddad et al. 2008).

4. Ischnocnema sp. (aff. hoehnei) é uma espécie de tamanho 
pequeno (CRCm = 17,3 mm; variação de 15,0 a 20,0 mm; 
N = 3), que exibe coloração avermelhada na região ventral e 
nas expansões digitais. Alguns indivíduos foram observados 
em atividade no período diurno, ocupando a serapilheira e os 
estratos mais baixos da vegetação. A reprodução deve ocorrer na 
serapilheira, e o desenvolvimento deve ser direto como acontece 
com as outras espécies do gênero. Ainda não descrita, relaciona-
se à I. hoehnei, espécie pouco conhecida no estado de São Paulo 
(São Paulo 2008). 

5. Ischnocnema sp. (aff. lactea) é uma espécie de tamanho 
pequeno (CRCm = 16,1 mm; variação de 14,0 a 19,0 mm; N = 6; 
Figura 2g) e expansões digitais avermelhadas. Foi encontrada em 
atividade no período diurno, saltando pela serapilheira e arbustos 
baixos. Trata-se de espécie indeterminada pertencente ao gênero 
Ischnochnema e relacionada ao grupo lactea. Como as demais 
espécies do gênero, a reprodução deve ocorrer na serapilheira, 
por desenvolvimento direto. 

6. Ischnocnema sp. (aff. parva) (Girard, 1853) apresenta 
tamanho pequeno (CRCm = 13,5 mm; variação de 12,0 a 15,0 
mm; N = 2; Figura 2h). A morfologia externa e coloração tornam 
a espécie semelhante à Ischnochnema parva, porém trata-se de 
espécie ainda indeterminada. Como as demais espécies do gênero, 
a reprodução deve ocorrer na serapilheira, por desenvolvimento 
direto. 

CENTROLENIDAE
1. Hyalinobatrachium uranoscopum (Muller, 1924) é uma 

espécie de tamanho pequeno a médio (CRC = 28,0 mm; N = 1; 
Figura 2i). A espécie foi encontrada sobre arbustos em área pró-
xima a um riacho localizado na borda da mata. A reprodução é 
associada a riachos de água corrente, os ovos são depositados na 
vegetação sobre a água e os girinos caem na água para completar 
seu desenvolvimento (Heyer 1985). A espécie ocorre no Brasil 
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a	eclosão	(Kwet	&	Di-Bernardo	1999).	Apresenta	distribuição	geo-
gráfica em mais de um bioma, ocorrendo principalmente em áreas 
abertas. A espécie pode ser encontrada no Paraguai,  Argentina, 
Uruguai e no Brasil, nos estados de São Paulo, Paraná, Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul (IUCN et al. 2008, Frost 2008). 

7. Hypsiboas albomarginatus (Spix, 1824) é uma espécie de 
tamanho médio (CRC = 68,0 mm; N = 1; Figura 2u), que pode 
ser encontrada em arbustos ou vegetação baixa próxima a corpos 
d’água em áreas próximas a florestas (Ramos & Gasparini 2004). 
Sua reprodução está associada a poças temporárias ou permanen-
tes, e eventualmente a riachos de água corrente, como observado 
na região. Os ovos são depositados na superfície da água, onde 
os girinos se desenvolvem (Izecksohn &  Carvalho-e-Silva 2001). 
A distribuição geográfica da espécie é ampla na Mata Atlântica, 
ocorrendo desde o estado de Pernambuco até Santa Catarina 
(Haddad et al. 2008).

8. Hypsiboas albopunctatus (Spix, 1824) é uma espécie de 
tamanho médio (CRCm = 53,0 mm; variação de 52,0 a 56,0 mm; 
N = 2;  Figura 2v), bastante comum na área de estudo. A reprodu-
ção está associada a ambientes aquáticos, sejam poças temporárias 
ou permanentes em áreas abertas ou próximas a florestas (IUCN 
et al. 2008). As desovas são depositadas diretamente na água, 
onde os girinos se desenvolvem (Bastos et al. 2003). Apresenta 
distribuição geográfica em mais de um bioma, sendo espécie típica 
de áreas de Cerrado. Ocorre na Bolívia, Argentina, Paraguai e 
Uruguai e nas regiões central, sul e sudeste do Brasil (Frost 2008, 
Haddad et al. 2008).

9. Hypsiboas bischoffi (Boulenger, 1887) apresenta tamanho 
médio (CRC = 65,0 mm; N = 1; Figura 2w). A reprodução é 
associada a ambientes aquáticos localizados no interior de flo-
restas maduras e secundárias. Os ovos são depositados entre a 
vegetação aquática de corpos d’água permanentes (IUCN et al. 
2008).  Apresenta ampla distribuição na Mata Atlântica, ocorrendo 
no sul e sudeste do Brasil, desde os estados do Rio Grande do 
Sul até o Rio de Janeiro (Haddad et al. 2008). 

10. Hypsiboas caingua (Carrizo, 1991) apresenta tamanho 
médio (CRC = 37,0 mm; N = 1; Figura 2x). Sua reprodução 
ocorre em áreas alagadas e riachos presentes no interior de flo-
restas e áreas abertas (IUCN et al. 2008). Apresenta distribuição 
geográfica em mais de um bioma, sendo considerada uma espécie 
comum no Paraguai e Argentina, e rara no Brasil, onde ocorre 
em populações isoladas nos estados de São Paulo e Rio Grande 
do Sul (Frost 2008).

11. Hypsiboas faber (Wied-Neuwied, 1821) é uma espécie de 
grande porte (CRC = 94,0 mm; N = 1; Figura 2y), que pode ser 
encontrada no interior e na borda de florestas. O macho constrói 
ninhos com paredes de lama na borda de poças temporárias ou 
permanentes, onde vocaliza atraindo fêmeas e defende o território 
por combate físico (Martins & Haddad 1988). Após inspeção e 
escolha do ninho, ocorre o amplexo e a fêmea deposita seus ovos 
na superfície da água (Martins & Haddad 1988). Apresenta distri-
buição ampla na Mata Atlântica, ocorrendo nos estados da Bahia, 
Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul (Haddad et al. 2008), além de 
localidades no Paraguai e Argentina (IUCN et al. 2008). 

12. Hypsiboas pardalis (Spix, 1824) é uma espécie de tamanho 
médio a grande (CRCm = 63,0 mm; variação de 56,0 a 70,0 mm; 
N = 2; Figura 2z). A reprodução está associada a ambientes 
aquáticos e os girinos se desenvolvem na água contida no ninho 
de lama construído na margem de poças temporárias ou perma-
nentes (Bokermann 1968). Apresenta distribuição ampla na Mata 
 Atlântica e é registrada nos estados de Minas Gerais, Espírito 
Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná (Haddad et al. 2008). 

Foi a segunda espécie mais capturada pelas armadilhas de queda. 
Sua reprodução é associada a remansos de riachos ou poças de 
água renovável localizadas no interior ou na borda de florestas. 
Os ovos são depositados na água e os girinos desenvolvem-se 
no fundo (Izecksohn & Carvalho-e-Silva 2001). A distribuição 
é ampla na Mata Atlântica, ocorrendo desde os estados de Per-
nambuco, Alagoas, Bahia e Sergipe até Santa Catarina (Frost 
2008, Haddad et al. 2008).

HYLIDAE
1. Aplastodiscus leucopygius (Cruz & Peixoto, 1985) é uma 

espécie de médio porte (CRCm = 41,2 mm; variação de 41,0 e 
41,5 mm; N = 2; Figura 2o), cuja reprodução está associada a 
riachos e poças temporárias. Os machos constroem ninhos na 
lama à margem de riachos, com uma pequena abertura por onde 
entram e depositam seus ovos. Os girinos se desenvolvem na 
água, após alagado o ninho (Haddad & Sawaya 2000). Apresenta 
distribuição ampla dentro dos domínios da Mata Atlântica e ocorre 
ao longo da Serra do Mar e Serra da Mantiqueira nos estados de 
São Paulo e Rio de Janeiro (Haddad et al. 2008).

2. Aplastodiscus perviridis (Lutz, 1950) apresenta tamanho 
médio (CRC = 39,0 mm; N = 1; Figura 2p), e diferencia-se da 
outra espécie do gênero encontrada na região por apresentar íris 
colorida, vermelha e branca, além de dígitos reduzidos nas pontas 
dos dedos e artelhos. A reprodução está associada a riachos de 
baixa correnteza e poças permanentes em áreas abertas, bordas 
ou interior de florestas (Bastos et al. 2003). Apresenta distribuição 
ampla na Mata Atlântica, ocorrendo nas regiões sul, sudeste e 
centro-oeste do Brasil (Haddad et al. 2008), até o extremo norte 
da Argentina (Frost 2008).

3. Bokermannohyla circumdata (Cope, 1871) é uma espécie 
de médio porte (CRCm = 58,3 mm; variação de 56,0 a 60,0 
mm; N = 4; Figura 2q). Apresenta reprodução associada a 
ambientes aquáticos, e as posturas de ovos são realizadas em 
ninhos construídos na lama (IUCN et al. 2008). Trata-se de uma 
espécie geralmente abundante, de distribuição geográfica ampla 
na Mata Atlântica, que ocorre em áreas montanhosas do sudeste 
do Brasil, nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio 
de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina (Napoli 2005, 
Haddad et al. 2008). 

4. Bokermannohyla hylax (Heyer, 1985) apresenta tamanho 
médio (CRC = 50,0 mm; N = 1; Figura 2r). Pode ser encontrada 
no chão ou na vegetação em áreas florestais, sempre próximas a 
riachos, onde se reproduz (Heyer et al. 1990). Apresenta distri-
buição geográfica ampla na Mata Atlântica do sudeste do Brasil, 
presente do Rio de Janeiro até o Rio Grande do Sul (Haddad et al. 
2008). A espécie é relativamente abundante ao longo de sua área 
de distribuição (IUCN et al. 2008).

5. Dendropsophus microps (Peters, 1872) é uma espécie 
de tamanho pequeno (CRCm = 20,5 mm; variação de 20,0 a 
20,5 mm; N = 2; Figura 2s), que pode ser encontrada em florestas 
secundárias, em vegetação arbustiva e áreas abertas próximas a 
florestas. A reprodução ocorre em poças ou reservatórios de água 
nas margens de florestas ou em clareiras. A desova é constituída 
de	ovos	pequenos	e	os	girinos	desenvolvem-se	na	água	(Kwet	&	
Di-Bernardo 1999). A distribuição da espécie é ampla na Mata 
Atlântica, ocorrendo desde a Bahia até o Rio Grande do Sul 
(Silvano & Pimenta 2001). 

6. Dendropsophus sanborni (Schmidt, 1944) apresenta tamanho 
pequeno (CRCm = 18,0 mm; variação de 16,0 a 20,0 mm; N = 2; 
Figura 2t). A reprodução está associada a pequenas lagoas ou 
poças permanentes, naturais ou artificiais. Os ovos são pequenos, 
depositados na água e permanecem presos à vegetação aquática até 
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encontrada na vegetação arbustiva às margens de grandes lagos, 
ou sobre vegetação flutuante, geralmente em áreas abertas (IUCN 
et al. 2008). Apresenta distribuição geográfica ampla na Mata 
Atlântica, ocorrendo nos estados de São Paulo, Paraná, Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul (Haddad et al. 2008). 

HYLODIDAE
1. Crossodactylus caramaschii Bastos & Pombal, 1995 é 

uma espécie de pequeno porte (CRCm = 25,5 mm; variação de 
24,0 a 35,0 mm; N = 31; Figura 2i1), observada em atividade de 
vocalização durante o dia, em riachos localizados no interior da 
mata. Pode ser encontrada na água ou na serapilheira em áreas 
próximas a riachos, onde se reproduz (Bastos & Pombal Jr. 1995). 
Apresenta distribuição restrita na Mata Atlântica da porção sul 
do estado de São Paulo (Bastos & Pombal Jr 1995). 

2. Hylodes phyllodes Heyer & Cocroft, 1986 é uma espécie de 
pequeno porte (CRC = 21,0 mm; N = 1), que pode ser encontrada 
em riachos ou pequenos cursos d’água ou na serapilheira, sob 
raízes, rochas e folhas (Heyer et al. 1990). A reprodução está 
associada a riachos de interior de matas maduras ou secundá-
rias (Rocha et al. 1997). Apresenta distribuição ampla na Mata 
 Atlântica, no estado de São Paulo (Haddad et al. 2008).

LEIUPERIDAE
1. Physalaemus cuvieri Fitzinger, 1826 apresenta pequeno porte 

(CRCm = 28,9 mm; variação de 24 a 39 mm; N = 67; Figura 2j1) 
e sua reprodução ocorre em poças, temporárias ou permanentes, 
geralmente em áreas abertas. Os ovos são depositados em ninhos 
de espuma flutuante, presos a vegetação marginal das poças 
(Eterovick & Sazima 2004). Os girinos são pequenos e vivem 
no fundo dos corpos d’água alimentando-se de matéria orgânica 
(Kwet	&	Di-Bernardo	1999).	Apresenta	distribuição	geográfica	
em mais de um bioma, ocorrendo desde o estado do Pará, região 
central, nordeste, sudeste e sul do Brasil (Haddad et al. 2008), 
até a Argentina, Paraguai, Bolívia e Venezuela (Frost 2008). É 
uma espécie abundante em ambientes perturbados.

2. Physalaemus olfersii (Lichtenstein & Martens, 1856) é 
uma espécie de tamanho médio (CRCm = 34,5 mm; variação 
de 28,0 a 47,0 mm; N = 321; Figura 2k1), comum na área de 
estudo. Pode ser encontrada na serapilheira ou na vegetação baixa 
no interior ou borda de florestas maduras ou secundárias (Heyer 
et al. 1990). A reprodução está associada a poças temporárias ou 
permanentes do interior ou borda de mata, e a desova é depositada 
em ninhos flutuantes de espuma (Haddad et al. 2008). Apresenta 
distribuição ampla na Mata Atlântica no sul e sudeste do Brasil, 
desde o norte do estado de Santa Catarina até o sul do Espírito 
Santo e sudeste de Minas Gerais (Frost 2008).

LEPTODACTYLIDAE
1. Leptodactylus fuscus (Schneider, 1799) é uma espécie de 

médio porte para o gênero (CRC = 44,0 mm; N = 1; Figura 2l1), 
cuja reprodução ocorre em áreas alagadas ou nas bordas de po-
ças temporárias. Os ovos são depositados em ninhos de espuma 
dentro de pequenas cavidades que quando alagadas liberam 
os girinos nas poças adjacentes, onde se desenvolvem (Solano 
1987). Apresenta distribuição geográfica em mais de um bioma, 
ocorrendo em áreas florestais e abertas. É registrada por todo 
o território brasileiro ( Haddad et al. 2008), Bolívia, Colômbia, 
Guianas, Panamá, Paraguai, Peru, Suriname, Trindade e Tobago 
e Venezuela (IUCN et al. 2008, Frost 2008).

2. Leptodactylus cf. marmoratus (Steindachner, 1867) é uma 
espécie de tamanho pequeno (CRCm = 19,3 mm; variação de 
16,0 a 23,5 mm; N = 143; Figura 2m1), de hábitos crepusculares, 
com reprodução associada à serapilheira. Os ovos são depositados 

13. Hypsiboas prasinus (Burmeister, 1856) é uma espécie de 
tamanho médio (CRCm = 46,2 mm; variação de 42,5 a 50,0 mm; 
N = 2; Figura 2a1), cuja reprodução está associada a poças perma-
nentes e pequenos corpos d’água, onde deposita seus ovos sobre 
a vegetação aquática (IUCN et al. 2008). A espécie ocorre em 
áreas florestadas, geralmente em vegetação baixa localizada nas 
proximidades ou na borda de ambientes aquáticos (Heyer et al. 
1990). Sua distribuição é ampla na Mata Atlântica, ocorrendo em 
áreas de elevação moderada no sudeste do Brasil, nos estados de 
Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo (Haddad et al. 2008).

14. Hypsiboas semilineatus (Spix, 1824) apresenta tamanho 
médio (CRC = 55,0 mm; N = 1; Figura 2b1). A espécie é usual-
mente encontrada na vegetação baixa próxima a corpos d’água 
e áreas alagadas (Duellman 1973). Sua reprodução ocorre em 
poças temporárias ou permanentes, podendo ocorrer em áreas de 
floresta conservada ou secundária (IUCN et al. 2008). Apresenta 
distribuição ampla na Mata Atlântica, desde o estado de Alagoas 
até Santa Catarina (Haddad et al. 2008).

15. Scinax crospedospilus (Lutz, 1925) é uma espécie de 
tamanho médio (CRCm = 42,0 mm; variação de 29,0 a 55,0 
mm; N = 2;  Figura 2c1), que pode ser encontrada na vegetação 
baixa ou borda de florestas localizadas próximas a corpos d’água 
(Heyer et al. 1990). Sua reprodução está associada a poças tem-
porárias ou permanentes, em ambientes florestais ou abertos. A 
distribuição geográfica é ampla na Mata Atlântica, ocorrendo 
nas áreas montanhosas do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas 
Gerais (Frost 2008).

16. Scinax fuscomarginatus (Lutz 1925) apresenta tamanho 
pequeno (CRC = 26,0 mm; N = 1; Figura 2d1) e pode ser encon-
trada na vegetação baixa próxima a corpos d’água temporários 
e permanentes, em locais abrigados e áreas de gramíneas. O 
período de reprodução é prolongado e os ovos são depositados 
diretamente na água, onde os girinos se desenvolvem (Bastos et al. 
2003). Apresenta distribuição geográfica em mais de um bioma, 
ocorrendo em ambientes florestados e áreas abertas. Ocorre no 
estado do Amazonas, através do Brasil central, região nordeste 
e sudeste até o estado do Paraná (Haddad et al. 2008). A espécie 
é bastante tolerante a ambientes perturbados.

17. Scinax perereca	Pombal,	Haddad	&	Kasahara,	1995	apre-
senta tamanho médio (CRCm = 48,3 mm; variação de 40,0 a 57,0 
mm; N = 3; Figura 2e1), e é uma espécie que pode ser encontrada 
em áreas abertas, instalações humanas ou bordas de florestas, sob 
a vegetação baixa (Pombal Jr. et al. 1995). A reprodução ocorre 
em poças temporárias ou permanentes, naturais ou artificiais. A 
espécie é registrada no Brasil em algumas localidades no estado de 
São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul (Haddad 
et al. 2008), e também na Argentina e Paraguai (Frost 2008).

18. Scinax rizibilis (Bokermann 1964) é uma espécie de ta-
manho pequeno a médio (CRCm = 29,2 mm; variação de 25,0 
a 33,5 mm; N = 8; Figura 2f1). Ocorre na vegetação próxima a 
corpos d’água em florestas maduras, secundárias ou bordas de 
florestas (IUCN et al. 2008). Apresenta reprodução explosiva e os 
ovos são depositados em ninhos de espuma construídos em poças 
temporárias (Bastos & Haddad 1999). A distribuição geográfica 
é ampla na Mata Atlântica, ocorrendo nos estados de São Paulo, 
Paraná e Santa Catarina ( Haddad et al. 2008).

19. Scinax sp. (aff. ruber) é uma espécie de tamanho médio 
(CRC = 46,0 mm; N = 1; Figura 2g1). Trata-se de espécie indeter-
minada relacionada ao grupo ruber. Como as demais espécies do 
gênero, a reprodução deve estar associada a ambientes aquáticos 
localizados na borda ou interior de florestas. 

20. Sphaenorhynchus surdus (Cochran, 1953) apresenta tama-
nho pequeno (CRC = 24,5 mm; N = 1; Figura 2h1) e pode ser 
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do Brasil, ocorrendo em áreas de elevações moderadas no sudeste 
de Minas Gerais e nos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro 
e São Paulo (Haddad et al. 2008).

Ordem Gymnophiona

CAECILIIDAE
1. Siphonops annulatus Mikan, 1820 foi a única espécie 

de cobra-cega (ordem Gymnophiona) observada na região. 
O único exemplar capturado corresponde a indivíduo jovem 
(CRC = 123,0 mm; N = 1; Figura 2s1). A espécie possui grande 
porte e hábitos subterrâneos, sendo encontrada em solos úmidos 
de florestas, áreas abertas e ambientes perturbados, como jar-
dins e plantações (Jared, dados não publicados). A espécie não 
depende de ambientes aquáticos para sua reprodução, deposita 
seus ovos em ambientes terrestres e apresenta desenvolvimento 
direto (IUCN et al. 2008). Sua distribuição geográfica é bastan-
te ampla na América do Sul, ocorrendo na Argentina, Bolívia, 
Brasil, Colômbia, Equador, Guianas, Paraguai, Peru, Suriname 
e  Venezuela (IUCN et al. 2008, Frost 2008). O status de con-
servação e principais ameaças a estes anfíbios são ainda pouco 
conhecidos, embora alguns estudos sugiram que declínios popu-
lacionais têm causas semelhantes aos registrados para os anuros 
(Gower & Wilkinson 2005).

2. Répteis

2.1. Lagartos, serpentes e quelônios da  
região de Tapiraí e Piedade

Registramos na região oito espécies de lagartos distribuídas em 
quatro famílias, uma espécie de anfisbena (família Amphisbaenidae), 
46 espécies de serpentes distribuídas em três famílias e uma espécie 
de quelônio (família Chelidae) (Tabela 2). 

Entre os lagartos, a maioria das espécies apresenta distribuição 
ampla no domínio da Mata Atlântica (5 espécies, 62,5%), duas 
espécies apresentam distribuição geografica em mais de um bioma 
(25,0%), e apenas uma espécie apresenta distribuição geográfica 
desconhecida (12,5%) (Tabela 2). A distribuição geográfica da única 
espécie de anfísbenídeo registrada na região também é desconhecida. 
O cágado Hydromedusa tectifera apresenta distribuição ampla no 
sudeste do Brasil, sendo uma espécie abundante em localidades de 
Mata Atlântica. Grande parte das espécies de serpentes registradas 
apresenta distribuição ampla na Mata Atlântica (25 spp., 54,3%), 
17 espécies podem ser encontradas em mais de um bioma (36,9%) 
e apenas quatro espécies apresentam distribuição restrita na Mata 
 Atlântica (8,7%). Na maior parte dos casos, a presença de espécies 
típicas de áreas abertas na lista de espécies de serpentes é proveniente 
dos registros de espécies depositadas na coleção herpetológica do 
 Instituto Butantan para o município de Piedade (Apêndice 2). Com-
parado ao município de Tapiraí, Piedade apresenta ambientes mais 
abertos, o que justifica a presença destas espécies na localidade. 

Em relação ao uso do ambiente, os lagartos dividem-se entre 
terrícolas (5 spp., 62,5%) e semi-arborícolas (3 spp., 37,5%). Já as 
serpentes podem ser separadas entre terrícolas (20 spp., 43,5%), semi-
arborícolas (13 spp., 28,3%), fossoriais (6 spp., 13,0%), terrestres e 
fossoriais (3 spp., 6,5%), exclusivamente arborícolas (2 spp., 4,3%) 
e espécies de hábito semi-aquático (2 spp., 4,3%) (Tabela 2). 

Entre os répteis registrados apenas duas espécies de serpentes são 
consideradas em alguma categoria de ameaça. A espécie  Thamnodynastes 
rutilus encontra-se listada como dados deficientes (DD) na lista de espé-
cies ameaçadas de extinção do estado de São Paulo (São Paulo 2008). 
A cobra-verde Liophis atraventer é considerada vulnerável (VU) na 
lista vermelha de espécies ameaçadas da IUCN, por sua distribuição 

em cavidades no chão da mata envolvidos em espuma, onde os 
girinos se desenvolvem completamente, vivendo exclusivamente 
de	suas	reservas	nutritivas	(Kwet	&	Di-Bernardo	1999).	Apre-
senta distribuição ampla na Mata Atlântica do sul e sudeste do 
Brasil, ocorrendo nos estados de  Minas Gerais, Rio de Janeiro, 
São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul (Haddad 
et al. 2008).

3. Leptodactylus mystacinus (Burmeister, 1861) é uma espécie 
de porte médio (CRCm = 47,0 mm; variação de 40,0 a 54,0 mm; 
N = 2; Figura 2n1). A reprodução ocorre em ninhos de espuma 
subterrâneos, os ovos são depositados em cavidades construídas 
próximas a corpos d’água permanentes ou temporários (Haddad 
et al. 2008). Os girinos desenvolvem-se na água. Apresenta dis-
tribuição geográfica em mais de um bioma, sendo uma espécie 
freqüente em áreas abertas, como o Cerrado (IUCN et al. 2008). 
Ocorre no sudeste da Bolívia, grande parte do Brasil, Uruguai, 
Paraguai e Argentina (Frost 2008). 

4. Leptodactylus cf. ocellatus (Linnaeus, 1758) é uma espécie 
de grande porte que pode alcançar 120,0 mm de comprimento 
rostro-cloacal. Na região foram apenas encontrados juvenis 
(CRCm = 38,3 mm; variação de 23,4 a 51,0 mm; N = 3; 
 Figura 2o1). A espécie ocorre em fisionomias florestais e áreas 
abertas, incluindo áreas perturbadas. A reprodução ocorre em áre-
as alagadas, poças ou pequenas lagoas. Os ovos são depositados 
em	grandes	ninhos	de	espuma	sobre	a	superfície	da	água	(Kwet	
& Di-Bernardo 1999). No Brasil, a espécie apresenta distribuição 
geográfica em mais de um bioma, ocorrendo por quase todo o 
território brasileiro (Haddad et al. 2008). 

5. Paratelmatobius sp. (aff. cardosoi) é uma espécie de tamanho 
pequeno (CRC = 17,0 mm; N = 1; Figura 2p1) que apresenta 
padrão típico de coloração ventral, com manchas de cor vermelha 
e branca, e pode ser considerada rara na área de estudo. Trata-se 
de espécie não descrita, relacionada à Paratelmatobius cardosoi, 
anteriormente registrada em Pilar do Sul, município vizinho à 
área de estudo (Haddad). A reprodução provavelmente é seme-
lhante àquela de P. cardosoi, e deve estar associada a pequenas 
poças, no interior de florestas, com desenvolvimento dos girinos 
em áreas de lama úmida (Pombal Jr. & Haddad 1999). Embora 
ainda não tenha sido descrita e pouco se conheça de sua biologia 
e distribuição, é possível que apresente distribuição restrita a 
regiões montanhosas da Mata Atlântica, assim como as demais 
espécies do gênero. 

MICROHYLIDAE
1. Chiasmocleis leucosticta (Boulenger, 1888) é uma espécie 

de tamanho pequeno (CRCm = 21,6 mm; variação de 19,0 a 
24,0 mm; N = 5; Figura 2q1), que se reproduz em poças tempo-
rárias no interior da mata. Os ovos são depositados na superfície 
da água, onde permanecem flutuando, aderidos por uma camada 
viscosa de muco. O casal em amplexo mergulha e se posiciona 
abaixo da desova, liberando bolhas de ar que flutuam até a 
superfície e envolvem os ovos, garantindo oxigenação para o 
desenvolvimento	dos	mesmos	(Haddad	&	Hödl	1997).	É	ampla-
mente distribuída na Mata Atlântica do sul e sudeste do Brasil, 
ocorrendo nos estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina 
(Cruz et al. 1997, Haddad et al. 2008).

2. Myersiella microps (Duméril & Bibron, 1841) apresenta 
tamanho médio (CRCm = 32,6 mm; variação de 30,0 a 36,0 mm; 
N = 5; Figura 2r1) e pode ser encontrada na serapilheira, sob tron-
cos caídos, pedras ou raízes em florestas maduras. A reprodução 
está associada à serapilheira, onde ovos grandes são depositados 
sob as folhas e o desenvolvimento é direto (Izecksohn & Jim 
1971). Apresenta distribuição ampla na Mata Atlântica do sudeste 
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Considerando a totalidade de espécies capturada por cada método, 
os encontros ocasionais representam o método através do qual regis-
tramos maior número de espécies de lagartos (6 spp., representando 
75% do total), seguido pelo método de armadilhas de interceptação 
e queda (4 spp., 50,0%). Considerando as serpentes, 30 espécies 
foram registradas exclusivamente através do registro em coleção, 
representando 65,2% das espécies da lista. Outras 12 espécies foram 

geográfica restrita na Mata Atlântica, e intensa perda de habitat resultante 
da fragmentação florestal nestas áreas (IUCN 2008). 

Considerando o método de amostragem, dentre os lagartos, 
quatro espécies foram registradas exclusivamente por encontro oca-
sional (50,0%), duas espécies foram capturadas exclusivamente por 
armadilhas de interceptação e queda (25,0%) e outras duas espécies 
foram registradas pela combinação destes dois métodos (25,0%). 

Tabela 2. Lista de espécies de lagartos, serpentes e quelônios registrados nos remanescentes de Mata Atlântica da região de Tapiraí e Piedade, SP. Método de 
amostragem: AIQ = armadilha de interceptação e queda; EO = encontro ocasional; CT = coleta por terceiros; RC = registro de coleção. Índices: A = espécie com 
distribuição geográfica ampla na Mata Atlântica; B = espécie com distribuição restrita a algumas localidades da Mata Atlântica; C = espécie com distribuição 
geográfica em mais de um bioma; D = espécie com distribuição geográfica desconhecida; 1 = hábito terrestre; 2 = hábito fossorial; 3 = hábito arborícola; 
4 = hábito aquático. O asterisco indica as espécies que se encontram em listas de espécies ameaçadas de extinção. 

Table 2. Species list of lizards, snakes and tortoises recorded at Atlantic Forest remnants in Tapiraí and Piedade region, SP. Sampling method: AIQ = pitfall 
traps with drift fences; EO = incidental encounter; CT = local collectors; RC = collection data. Index: A = widespread species in the Atlantic Forest; B = species 
restricted to fews localities at Atlantic Forest; C = species distributed in more than one biome; D = species with unknown distribution; 1 = terrestrial macrohabit; 
2 = fossorial macrohabit; 3 = arboreal macrohabit; 4 = aquatic habit. The asterisk indicates threatened species. 

Família / Espécie Método de 
amostragem

Família / Espécie Método de 
amostragem

Ordem Lacertilia Liophis typhlusA,1 RC

Anguidae Oxyrhopus clathratusA,1 RC

Ophiodes sp.D,1 EO Oxyrhopus guibeiC,1 RC

Gymnophthalmidae Phalotris mertensiC,2 RC

Colobodactylus taunayiA,1 AIQ Philodryas aestivusC,1,3 RC

Ecpleopus gaudichaudiiA,1 AIQ Philodryas olfersiiA,1,3 EO/RC

Placosoma glabellumA,1 EO Philodryas patagoniensisA,1 RC

Leiosauridae Sibynomorphus mikaniiC,1 CT/RC

Enyalius iheringiiA,3 AIQ/EO Siphlophis longicaudatusA,1,3 RC

Enyalius perditusA,3 AIQ/EO Spilotes pullatusA,1,3 EO/RC

Urostrophus vautieriC,3 EO Taeniophallus affinisA,1,2 AIQ/RC

Teiidae Taeniophallus bilineatusA,1,2 RC

Tupinambis merianaeC,1 EO Taeniophallus occiptalisC,1,2 RC

Ordem Amphisbaenia Taeniophallus persimilisA,1 RC

Amphisbaenidae Thamnodynastes hypoconiaC,1,3 RC

Amphisbaena sp.D,2 AIQ Thamnodynastes nattereriA,1,3 RC

Ordem Serpentes *Thamnodynastes rutilusC,1,4 RC

Colubridae Thamnodynastes strigatusA,1,3 RC

Atractus trihedrurusB,2 AIQ Tomodon dorsatusA,1 EO/RC

Atractus zebrinusB,2 RC Tropidodryas striaticepsA,1,3 RC

Boiruna maculataC,1 RC Tropidophis paucisquamisA,3 RC

Chironius bicarinatusA,1,3 EO/RC Xenodon neuwiediiA,1 AIQ/RC

Chironius exoletusC,1,3 RC Xenopholis scalarisC,1 CT

Chironius flavolineatusC,1,3 RC Elapidae

Chironius quadricarinatusC,1,3 RC Micrurus corallinusA,2 EO/RC

Clelia plumbeaC,1 RC Micrurus decoratusB,2 RC

Dipsas alternansA,3 RC Micrurus frontalisC,2 RC

Echinanthera cephalostriataA,1 RC Viperidae

Echinanthera cf. cyanopleuraA,1 AIQ Bothrops jararacaA,1,3 AIQ/EO/CT/RC

Echinanthera melanostigmaA,1 RC Bothrops jararacussuA,1 EO/RC

Echinanthera undulataA,1 AIQ/RC Crotallus durissusC,1 RC

Erythrolamprus aesculapiiC,1 RC Ordem Testudines

*Liophis atraventerB,1 AIQ Chelidae

Liophis miliarisC,1,4 RC Hydromedusa tectiferaC,4 EO

Liophis poecilogyrusA,1 AIQ/RC
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registradas pela combinação entre o registro em coleção e outros 
métodos, representando 26,1% das serpentes amostradas. O método 
de amostragem por armadilhas de interceptação e queda foi respon-
sável pelo registro exclusivo de três espécies de serpentes (6,5%), 
a coleta por terceiros responsável pelo registro exclusivo de apenas 
uma espécie (2,2%), e nenhuma espécie foi exclusivamente regis-
trada por encontro ocasional. Considerando a totalidade de espécies 
capturadas por cada método, o método que mais contribuiu para a 
composição da lista de serpentes foi o registro em coleção científica, 
com 42 espécies, o que representa 91,3% da totalidade de espécies 
registradas na região. Os demais métodos foram também importantes 
na complementação dos registros, por ordem de importância: método 
de armadilha de interceptação e queda, que registrou oito espécies 
de serpentes (17,4%), método de encontro ocasional, que registrou 
sete espécies (15,2%) e método de coleta por terceiros, que registrou 
três espécies (6,5%). 

2.2. Lista comentada das espécies de  
répteis encontradas na região

Apresentamos a seguir a lista comentada das espécies de répteis 
encontradas na região, com breve descrição sobre sua história natural 
e distribuição geográfica. Para espécies capturadas em campo for-
necemos também a descrição do comprimento rostro-cloacal médio 
(CRCm) dos indivíduos, comprimento da cauda médio (CCm), varia-
ção de comprimento rostro-cloacal e da cauda (CRC e CC mínimo e 
máximo) e número de indivíduos mensurados por espécie.

Ordem Lacertilia

ANGUIDAE
1. Ophiodes sp. é uma espécie de médio porte (CRC = 145,0 

mm; CC = 153,0 mm; N = 1) cujo único exemplar registrado foi 
encontrado atropelado em estrada de terra. Trata-se de espécie 
ainda não descrita relacionada à Ophiodes sp. 2 sensu Borges-
Martins (1998). A espécie apresenta hábitos terrestres e distribui-
ção geográfica em mais de um bioma, ocorrendo no Cerrado, Mata 
Atlântica e localidades isoladas na Caatinga (Borges-Martins 
1998, Nogueira 2006).

GYMNOPHTALMIDAE
1. Colobodactylus taunayi Amaral, 1933 é uma espécie de 

pequeno porte (CRCm = 56,3 mm; variação de 44,0 a 71,0 mm; 
CCm = 109,7 mm; variação de 42,0 a 152,0 mm; N = 21; 
 Figura 2t1), que apresenta hábito terrícola e criptozóico, e vive 
sob a serapilheira em áreas florestais (Sawaya). A espécie apre-
senta distribuição geográfica ampla na Mata  Atlântica, ocorrendo 
inclusive em ilhas nos estados de São Paulo a Santa Catarina 
(Vanzolini & Ramos 1977). 

2. Ecpleopus gaudichaudii Duméril & Bibron, 1839 apre-
senta tamanho pequeno (CRCm = 31,4 mm; variação de 19,0 a 
39,0 mm; CCm = 50,0 mm; variação de 9,0 a 82,0 mm; N = 80, 
Figura 2u1) e foi a espécie de lagarto mais abundante na região. 
Trata-se de espécie criptozóica que vive em áreas florestais, com 
ampla distribuição na Mata Atlântica do sul e sudeste do Brasil 
(Uetz 2008).

3. Placosoma glabellum (Peters, 1870) é uma espécie de pe-
queno porte (CRC = 41,0 mm; CC = 64,0 mm; N = 1; Figura 2v1) 
e hábito terrícola, assim como as demais espécies da família. A 
espécie é ovípara e a reprodução parece ocorrer na serapilheira, 
onde os ovos são depositados em pequenas ninhadas (Sawaya et al. 
1999). Sua distribuição geográfica é ampla na Mata  Atlântica do 
sul e sudeste do Brasil, ocorrendo nos estados do Espírito Santo, 
Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina (Uetz 2008).

LEIOSAURIDAE
1. Enyalius iheringii Boulenger, 1885 é uma espécie de 

tamanho médio (CRCm = 75,3 mm; variação de 36,0 a 114,0 
mm; CCm = 171,3 mm; variação de 73,0 a 260,0 mm; N = 10; 
 Figura 2w1), e hábito semi-arborícola, ocupando tanto a vegeta-
ção quanto a serapilheira de áreas florestadas (Sazima & Haddad 
1992). Alimenta-se de artrópodes e pode ser considerado um 
caçador de espreita (Marques & Sazima 2004). Sua distribuição 
geográfica é ampla na Mata Atlântica no sul e sudeste do Brasil, 
ocorrendo nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul (Jackson 1978).

2. Enyalius perditus Jackson, 1978 apresenta tamanho médio 
(CRCm = 64,2 mm; variação de 39,0 a 91,0 mm; CCm = 139 mm; 
variação de 88,0 a 182,0 mm; N = 43; Figura 2x1). Assim como 
a espécie anterior, possui hábito semi-arborícola e ocupa tanto a 
vegetação quanto a serapilheira de áreas florestadas. Apresenta 
distribuição ampla na Mata Atlântica do sudeste do Brasil, ocor-
rendo no Rio de Janeiro, São Paulo e provavelmente também 
no Paraná (Jackson 1978). A espécie é sensível à fragmentação 
florestal e parece não tolerar ambientes perturbados (Dixo 2005, 
Dixo & Metzger, no prelo). 

3. Urostrophus vautieri Duméril & Bibron, 1837 é uma espécie 
de tamanho médio (CRC = 78,0 mm; CC = 125,0 mm; N = 1; 
Figura 2y1). Apresenta hábito semi-arborícola e atividade diur-
na, sua dieta é provavelmente baseada em artrópodes (Sazima 
& Haddad 1992). Apresenta distribuição geográfica em mais 
de um bioma, nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio 
de Janeiro, São Paulo, Paraná e norte do Rio Grande do Sul 
(Etheridge & Williams 1991). Esta espécie pode ser encontrada 
em formações florestais como o cerradão e a floresta estacional 
semidecidual (Marques et al. 1998). 

TEIIDAE
1. Tupinambis merianae (Duméril & Bibron 1839) é uma 

espécie de grande porte (N = 3), que em todos os encontros foi 
avistada exposta ao sol, à beira da estrada. Possui hábito terrícola 
e apresenta atividade predominantemente diurna. Possui dieta 
generalista, composta por invertebrados, vertebrados pequenos, 
ovos e frutos (Deiques et al. 2007). Apresenta distribuição geo-
gráfica ampla, ocorrendo em fisionomias florestais e abertas na 
Mata Atlântica e sua interface com outros biomas (Ávila-Pires 
1995). Pode ser encontrada na região costeira, central e sul do 
país, além de enclaves de vegetação aberta no Pará e sudeste da 
Amazônia (Ávila-Pires 1995). 

Ordem Amphisbaenia

AMPHISBAENIDAE
1. Amphisbaena sp. é uma espécie de tamanho médio 

(CRC = 185,0 mm; CC = 15,0 mm; N = 1; Figura 2z1), com 
hábito fossório. O exemplar capturado é jovem e sua identificação 
ainda não foi determinada. 

Ordem Serpentes

COLUBRIDAE
1. Atractus trihedrurus Amaral, 1926 é uma espécie de tama-

nho médio (CRCm = 267,5 mm; variação de 265,0 a 270,0 mm; 
CCm = 29,0 mm; variação de 28,0 a 30,0 mm; N = 2; Figura 2a2). 
Apresenta hábito fossorial, sendo encontrada ativa sobre o solo e 
serapilheira durante o dia e a noite, onde se alimenta de minhocas 
(Marques et al. 2001). É ovípara e apresenta distribuição restrita 
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florestadas do norte, nordeste e sudeste do Brasil, e também nas 
fisionomias abertas da região central do país (Zaher 1996).

9. Dipsas alternans (Fischer, 1885) é uma espécie de hábitos 
arborícolas e atividade predominantemente noturna (Hartmann 
2005). Trata-se de espécie ovípara que apresenta dieta baseada em 
moluscos, assim como as demais espécies do gênero  (Marques 
et al. 2001). A sua distribuição geográfica é ampla na Mata Atlân-
tica do sul e sudeste do Brasil, ocorrendo desde o sul do Espírito 
Santo até o Rio Grande do Sul (Passos et al. 2004).

10. Echinanthera cephalostriata Di Bernardo, 1996 apresenta 
atividade diurna e crepuscular e possui hábitos terrícolas (Mar-
ques et al. 2001, Hartmann 2005). É ovípara e sua dieta é com-
posta principalmente por anfíbios anuros (Marques et al. 2001). 
Sua distribuição geográfica é ampla na Mata Atlântica, sendo 
registrada para o sudeste e sul do Brasil, desde o Espírito Santo 
até o nordeste de Santa Catarina (Di-Bernardo 1996).

11. Echinanthera cf. cyanopleura (Cope, 1885) apresenta 
tamanho pequeno (CRC = 204,0 mm; CC = 80,0 mm; N = 1; 
Figura 2c2). A espécie apresenta atividade diurna e noturna, 
hábito terrícola e é ovípara. Alimenta-se basicamente de anfíbios 
anuros de serapilheira (Marques & Sazima 2004). Ocorre em 
áreas de Mata Atlântica nos estados de Minas Gerais,  Espírito 
Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina 
(Di-Bernardo 1992). 

12. Echinanthera melanostigma (Wagler, 1824) é uma espécie 
de atividade diurna e noturna e hábitos terrícolas (Marques et al. 
2001). É ovípara e forrageia ativamente no chão da mata e arre-
dores, apresentando dieta composta por anuros (Hartmann 2005). 
Apresenta ampla distribuição na Mata Atlântica, ocorrendo na 
Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo 
(Di-Bernardo 1992).

13. Echinanthera undulata (Wied, 1824) é uma espécie de 
tamanho pequeno (CRCm = 351,6 mm; variação de 342,0 a 
420 mm; CCm = 170,7 mm; variação de 131,0 a 195,0 mm; 
N = 4; Figura 2d2). Apresenta atividade diurna, hábito terrícola 
e é ovípara. Alimenta-se de anfíbios (Marques & Sazima 2004) 
e sua distribuição é ampla na Mata Atlântica do sul e sudeste do 
Brasil, ocorrendo nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, 
São Paulo, Paraná e Santa Catarina (Di-Bernardo 1992). 

14. Erythrolamprus aesculapii (Linnaeus, 1766) é uma espécie 
diurna de hábitos terrícolas (Sazima & Haddad 1992, Marques 
et al. 2001). É ovípara e apresenta reprodução contínua ao lon-
go do ano (Marques & Sazima 2004). Esta espécie é ofiófaga, 
se alimenta de serpentes quando adulta (Marques & Sazima 
2004, França et al 2008), e quando filhote pode se alimentar 
de pequenos lagartos (Marques & Puorto 1994). Em algumas 
localidades pode apresentar padrão de coloração semelhante às 
corais-verdadeiras (gênero Micrurus, família Elapidae), sendo 
por isso considerada mímicos desta espécie venenosa (Marques 
& Puorto 1991). Apresenta distribuição geográfica em mais de 
um bioma, podendo ser encontrada em diferentes formações ve-
getais, inclusive em áreas alteradas (Hartmann 2005). Na região 
do Cerrado está associada a ambientes florestados (França et al. 
2008). A ocorrência da espécie é comum em grande parte do 
território brasileiro, na região sul, sudeste e centro-oeste do país 
(Marques & Puorto 1991).

15. Liophis atraventer Dixon & Thomas, 1985 é uma espécie 
de tamanho médio (CRCm = 425,2 mm; variação de 171,0 a 
800,0 mm; CCm = 91,4 mm; variação de 41,5 a 140,0 mm; 
N = 5; Figura 2e2). Possui atividade diurna e hábito terrícola. 
É ovípara e possui alimentação baseada em anfíbios (Marques 
et al. 2001). Apresenta distribuição geográfica restrita a algumas 
localidades de Mata Atlântica nos estados do Rio de Janeiro e 

a áreas montanhosas na Mata Atlântica do sudeste do Brasil 
(Marques 1998, Marques et al. 2001).

2. Atractus zebrinus (Jan, 1862) é uma espécie noturna e de 
hábitos subterrâneos, sendo encontrada em atividade sob o solo 
e folhiço (Marques et al. 2001). A espécie é ovípara e se alimenta 
basicamente de invertebrados alongados como minhocas e san-
guessugas (Marques et al. 2001). Apresenta distribuição restrita 
a àreas de altitude na Mata Atlântica (Marques et al. 2001). 

3. Boiruna maculata (Boulenger, 1896) apresenta tamanho 
grande, hábitos terrestres e atividade provavelmente noturna 
(Marques 1998). A espécie é ovípara e apresenta ciclo reprodutivo 
contínuo ao longo do ano (Pizzatto 2005). Sua dieta é constituída 
por outras serpentes, lagartos, mamíferos e aves (Pinto & Lema 
2002). Apresenta distribuição geográfica em mais de um bioma, 
ocorrendo desde Mato Grosso do Sul, Goiás até o sudeste e sul do 
Brasil (Zaher 1996). Constitui uma espécie relativamente comum 
em localidades de Cerrado (França et al. 2008).

4. Chironius bicarinatus (Wied, 1820) apresenta tamanho mé-
dio a grande (N = 1; Figura 2b2). Possui hábito semi-arborícola 
e pode ser encontrada sobre o chão da mata e sobre a vegetação. 
Possui atividade diurna, é frequentemente avistada forrageando 
sobre a vegetação durante o dia e em repouso durante a noite 
(Hartmann 2005). Sua dieta é composta predominantemente 
por anfíbios anuros, predando lagartos e filhotes de aves ocasio-
nalmente (Sazima & Haddad 1992, Marques & Sazima 2004, 
Rodrigues 2007). A espécie é ovípara e sua distribuição geográfica 
é ampla, ocorrendo na Mata Atlântica do norte da Bahia até o Rio 
Grande do Sul, e nas províncias do nordeste Argentino e oeste 
Uruguaio (Dixon et al. 1993).

5. Chironius exoletus (Linnaeus, 1758) é uma espécie de hábito 
diurno e semi-arborícola, podendo ser encontrada em atividade 
durante o dia e em repouso sobre as árvores no período noturno 
(Marques & Sazima 2004). A espécie é ovípara e se alimenta de 
anfíbios, principalmente de hábito arborícola (Sazima & Haddad 
1992). É uma espécie de hábitos florestais, com distribuição ampla 
em mais de um bioma. Sua distribuição geográfica se estende 
desde o Panamá e Costa Rica, até o nordeste Argentino, região 
Amazônica e Mata Atlântica, excetuando-se caatinga e pantanal 
(Dixon et al. 1993).

6. Chironius flavolineatus (Boettger, 1885) é uma espécie semi-
arborícola, que provavelmente apresenta atividade diurna como 
as demais espécies do gênero (Marques et al. 2001 & Rodrigues 
2007). A espécie é ovípara e se alimenta de anfíbios, principal-
mente arborícolas (Dixon et al. 1993). Apresenta distribuição 
geográfica em mais de um bioma, ocorrendo principalmente em 
fisionomias abertas no domínio do Cerrado (Pinto et al. 2008). No 
Brasil ocorre desde a Ilha de Marajó, no Pará, até áreas abertas do 
nordeste, sendo comum nas regiões central, noroeste e sudoeste 
do Brasil (Pinto et al. 2008). 

7. Chironius quadricarinatus (Boie, 1827) assim como as 
demais espécies do gênero, é uma espécie diurna e hábitos semi-
arborícolas. A espécie é ovípara e apresenta alimentação baseada 
em anfíbios (Dixon et al. 1993). A espécie apresenta distribuição 
geográfica em mais de um bioma, podendo ser encontrada no 
noroeste, sudoeste e região central do Brasil, onde ocorre em 
simpatria com C. flavolineatus (Pinto et al. 2008).

8. Clelia plumbea (Wied, 1820) é uma espécie com atividade 
principalmente noturna e hábitos terrícolas (Marques et al. 2001). 
A espécie é ovípara e apresenta ciclo reprodutivo contínuo ao 
longo do ano (Pizzatto 2005). A alimentação desta espécie é cons-
tituída por serpentes e mamíferos (Pinto & Lema 2002). Apresenta 
distribuição geográfica em mais de um bioma, ocorrendo em áreas 
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geográfica em mais de um bioma, ocorrendo principalmente 
em ambientes campestres no Cerrado (Nogueira). No Brasil 
existem registros de sua ocorrência desde o estado da Bahia até 
o Rio Grande do Sul, e também na Bolívia, Paraguai, Uruguai e 
Argentina (Deiques et al. 2007, Celsi et al. 2008).

23. Philodryas olfersii (Lichtenstein, 1823) é uma espécie de 
tamanho médio (CRC = 730,0 mm; CC = 290,0 mm; N = 1), cujo 
único exemplar capturado foi encontrado atropelado. Trata-se de 
espécie diurna, com hábito terrícola e arborícola (Marques et al. 
2001). É ovípara e sua dieta é generalista, baseada em mamífe-
ros, lagartos, anuros e aves (Marques et al. 2001,  Hartmann & 
Marques 2005, França et al. 2008). Possui distribuição geográfica 
em mais de um bioma, ocorrendo em áreas de Mata Atlântica 
no sul e sudeste do Brasil e também nos estados de Goiás, Ron-
dônia, Amapá e Pará (Uetz 2008), onde se encontra associada 
a ambientes florestais (França et al. 2008). Acidentes com esta 
espécie são pouco comuns, mas podem ser considerados graves 
(Marques et al. 2001, Salomão et al. 2003). 

24. Philodryas patagoniensis (Girard, 1858) é uma espécie 
diurna de hábitos terrestres, que pode ser encontrada ocasional-
mente sobre a vegetação em atividade de forrageio (Hartmann 
2005, Hartmann & Marques 2005). É uma espécie ovípara, e 
possui dieta generalista, se alimentando de anuros, lagartos, 
mamíferos e aves (Sazima & Haddad 1992, Perroni & Travaglia-
Cardoso 2007, França et al. 2008). É uma espécie típica de 
áreas abertas com habitos generalistas (Hartmann 2005). Apre-
senta distribuição geográfica ampla na Mata Atlântica e outros 
biomas, ocorrendo nos estados de Pernambuco, Bahia, Minas 
Gerais, Rio de  Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul (Perroni & 
 Travaglia-Cardoso 2007). Também ocorre na Bolívia, Paraguai, 
Uruguai e  Argentina (Deiques et al. 2007). Assim como para 
P.  olfersii, os acidentes causados por esta espécie são pouco 
freqüentes, mas podem causar envenenamento com graves ma-
nifestações clínicas (Salomão et al. 2003).

25. Sibynomorphus mikanii (Schlegel, 1837) é uma espécie de 
tamanho pequeno (CRC = 367,0 mm; CC = 95,0 mm; N = 1). 
É noturna e possui hábito terrícola. Trata-se de espécie ovípara 
com dieta baseada em gastrópodes (Laporta-Ferreira et al. 1986). 
Ocorre em áreas florestais, mas também é comum em áreas aber-
tas como o Cerrado (Sawaya et al. 2008, França et al. 2008). A 
distribuição abrange áreas na Argentina e Brasil, principalmente 
nos estados do Rio Grande do Norte, Pará, Mato Grosso, Minas 
Gerais, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul (Uetz 2008). 

26. Siphlophis longicaudatus (Andersson, 1901) apresenta ati-
vidade noturna e hábitos semi-arborícolas (Marques et al. 2001). 
É uma espécie ovípara e apresenta dieta baseada em lagartos 
(Marques et al. 2001). Sua distribuição geográfica é ampla nos 
limites da Mata Atlântica, ocorrendo desde o estado do Espírito 
Santo até o Rio Grande do Sul (Uetz 2008).

27. Spilotes pullatus Linnaeus, 1758 é uma espécie de tamanho 
grande (N = 1; Figura 2g2), cujo único exemplar foi encontrado 
durante o dia, locomovendo-se por entre galhos de uma árvore 
que abrigava um ninho com filhotes de aves. É uma espécie com 
atividade predominantemente diurna, possui hábito terrícola 
e arborícola, é ovípara e se alimenta principalmente de aves e 
pequenos mamíferos (Marques et al. 2001, França et al. 2008). 
Apresenta ampla distribuição no Brasil, sendo uma espécie 
bastante comum em áreas de Mata Atlântica da região sudeste 
(Marques et al. 2001).

28. Taeniophallus affinis (Günther, 1858) é uma espécie 
pequena (CRCm = 312,3 mm; variação de 255,0 a 410,0 mm; 
CCm = 91,8 mm; variação de 83,0 a 175,0 mm; N = 6; 
 Figura 2h2). De atividade diurna, apresenta hábito terrícola e 

São Paulo ( Fernandes et al. 2003). Em razão de sua distribuição 
e intensa perda de habitat, a espécie é listada na categoria vul-
nerável (VU) na lista vermelha de espécies ameaçadas da IUCN 
(IUCN 2008).

16. Liophis miliaris Linnaeus, 1758 é uma espécie de hábito 
semi-aquático, que pode ser encontrada as margens de alagados 
e lagoas (Sazima & Haddad 1992). Apresenta atividade predo-
minantemente diurna, mas é também encontrada em atividade 
durante a noite ( Sazima & Haddad 1992, Marques et al. 2001). 
A espécie é ovípara e a alimentação é variada, sendo composta 
em sua maioria por anfíbios anuros, e também por itens menos 
consumidos como peixes, lagartos e anfisbenas (Hartmann 2005). 
A distribuição geográfica da espécie é ampla na América do Sul 
a leste dos Andes, ocorrendo desde o estado do Amazonas até 
Argentina, Paraguai e Uruguai (Deiques et al. 2007). No Brasil 
ocorre em mais de um bioma, ao longo da Mata Atlântica da costa 
brasileira e também em formações mais abertas do interior do 
país (Pizzatto & Marques 2006). 

17. Liophis poecilogyrus (Wied-neuwied, 1825) apresenta 
tamanho médio (CRC = 420,0 mm; CC = 100,0 mm; N = 1; 
Figura 2f2). É uma espécie de atividade diurna e noturna, que 
possui hábito terrícola. Trata-se de espécie ovípara, com dieta 
constituída basicamente de anfíbios (Marques et al. 2001, França 
et al. 2008, Sawaya et al. 2008). Possui distribuição geográfica 
em mais de um bioma, com ampla ocorrência no Brasil e no 
continente sul-americano (Deiques et al. 2007). 

18. Liophis typhlus Linnaeus, 1758 é uma espécie diurna e 
noturna com hábitos terrícolas (Marques et al. 2001). A espécie é 
ovípara e sua dieta é baseada em anfíbios anuros (Marques et al. 
2001). Apresenta distribuição geográfica ampla na Mata Atlântica 
do sudeste do Brasil (Marques et al. 2001).

19. Oxyrhopus clathratus Duméril, Bibron & Duméril, 1854 é 
uma espécie de hábitos terrícolas, ativa durante a noite (Marques 
et al. 2001). A espécie é ovípara e sua reprodução parece sazonal, 
com pico reprodutivo no verão (Marques & Sazima 2004). A dieta 
é composta por roedores e lagartos, com maior proporção de la-
gartos quando juvenis (Marques et al. 2001, Marques & Sazima 
2004). A espécie pode ser encontrada em diferentes fisionomias 
vegetais e áreas alteradas (Hartmann 2005). Sua distribuição 
geográfica é ampla na Mata Atlântica, ocorrendo desde o estado 
da Bahia até o Rio Grande do Sul (Deiques et al. 2007).

20. Oxyrhopus guibei (Hoge & Romano, 1977) é uma ser-
pente terrícola, com atividade predominantemente crepuscular 
e noturna, podendo também ser encontrada ativa durante o dia 
(Sazima & Haddad 1992). É uma espécie ovípara, apresenta ciclo 
reprodutivo contínuo (Pizzatto & Marques 2002). Em sua dieta 
podem ser encontrados mamíferos e lagartos (Sazima & Haddad 
1992, França et al. 2008). É uma espécie comum no sudeste do 
Brasil, ocorrendo na Mata Atlântica e também em áreas de Cer-
rado (Sawaya et al. 2008, França et al. 2008). 

21. Phalotris mertensi Hoge, 1955 é uma espécie de hábitos 
fossórios, encontrada ativa durante o dia e a noite. É uma espécie 
ovípara, com ciclo reprodutivo sazonal (Sawaya et al. 2008). 
Apesar de não existir informações sobre sua dieta, é possível 
que esta espécie apresente dieta baseada em vertebrados alon-
gados, como outros elapomorfíneos. Sua distribuição geográfica 
estende-se por mais de um bioma, sendo encontrada em forma-
ções florestais nos estados de Goiás, Minas Gerais, São Paulo e 
Paraná ( Ferrarezzi 1993). 

22. Philodryas aestivus (Duméril, Bibron & Duméril, 1854) é 
uma espécie diurna, de hábito terrestre e semi-arborícola (Mar-
ques et al. 2001). É uma espécie ovípara com dieta baseada em 
mamíferos e lagartos (França et al. 2008). Apresenta distribuição 
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sendo registrada no sul e sudeste do Brasil, nos estados do Rio 
de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina 
e Rio Grande do Sul (Franco & Ferreira 2003b). O padrão de 
distribuição da espécie não é contínuo, existem populações da 
espécie também no norte do país, nos estados do Pará e Roraima 
(Franco & Ferreira 2003b).

36. Tomodon dorsatus Duméril, Bibron & Duméril (1854) é 
uma espécie de tamanho médio (CRC = 450,0 mm; CC = 115,0 
mm; N = 1; Figura 2i2). Apresenta atividade diurna e hábito 
terrícola (Marques et al. 2001). Trata-se de espécie vivípara com 
dieta especializada em lesmas (Bizerra et al. 2005). A distribuição 
da espécie é ampla na Mata Atlântica do sul e sudeste do Brasil 
(Bizerra et al. 2005).

37. Tropidodryas striaticeps (Cope, 1870) é uma espécie 
diurna, com hábitos semi-arborícolas (Marques et al. 2001). A 
espécie é ovípara e sua dieta muda de acordo com o desenvol-
vimento ontogenético, quando filhote alimenta-se de lagartos 
e anuros, passando a apresar aves e mamíferos quando adulta 
(Sazima & Puorto 1993, Stender-Oliveira 2008). A distribuição 
geográfica da espécie é ampla na Mata Atlântica, ocorrendo em 
áreas de altitude desde o estado da Bahia até o Rio Grande do 
Sul (Stender-Oliveira 2008).

38. Xenodon neuwiedii Günther, 1863 apresenta tamanho 
médio (CRC = 660,0 mm; CC = 145,0 mm; N = 1, Figura 2j2). 
Apresenta atividade diurna e possui hábito terrícola (Marques 
et al. 2001). É uma espécie ovípara e sua dieta é constituída 
principalmente por anfíbios do gênero Rhinella (Marques 1992, 
Marques et al. 2001). Apresenta distribuição ampla na Mata 
Atlântica do sul e sudeste do Brasil (Argôlo & Jorge 1999).

39. Xenopholis scalaris (Wucherer, 1861) é uma espécie de 
tamanho pequeno (CRC = 240,0 mm; CC = 44,0 mm; N = 1), 
apresenta atividade diurna e noturna e possui hábito terrícola. É 
ovípara e possui dieta baseada em anfíbios (Martins & Oliveira 
1999). Possui distribuição geográfica em mais de um bioma, 
ocorrendo em domínios florestais na região amazônica e Mata 
Atlântica. Apesar da ampla distribuição esta espécie não ocorre 
em domínios abertos, como o Cerrado (Nogueira).

ELAPIDAE
1. Micrurus corallinus (Merrem, 1820) é uma espécie de tama-

nho médio (CRC = 490,0 mm; CC = 39 mm; N = 1, Figura 2k2). 
Possui hábito fossório e atividade predominantemente diurna. É 
ovípara e se alimenta de outros vertebrados fossoriais alongados 
(Marques & Sazima 1997). Apresenta ampla distribuição na Mata 
Atlântica, ocorrendo desde o sul da Bahia até o sul de Santa 
Catarina (Marques 1992). 

2. Micrurus decoratus (Jan, 1858) é uma espécie de hábitos 
fossórios, com atividade diurna e noturna (Marques et al. 2001). 
É uma espécie ovípara e sua dieta é baseada em presas alongadas, 
como gymnophionas e anfisbenas (Marques 2002). Sua distri-
buição é restrita a regiões serranas na Mata Atlântica, ocorrendo 
nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul (Marques 2002).

3. Micrurus frontalis Duméril, Bibron & Duméril, 1854 é 
uma espécie de hábitos fossórios, provavelmente com atividade 
diurna e noturna (Sazima & Abe 1991). É ovípara e sua dieta é 
constituída por anfisbenídios e serpentes (França et al. 2008). Sua 
distribuição geográfica é ampla no território brasileiro, ocorrendo 
em mais de um bioma. Pode ser encontrada em áreas de Cerrado 
da região central do país, incluindo registros nos estados de São 
Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e tam-
bém ocorre na Mata Atlântica costeira desde o Espírito Santo até 
São Paulo (Silva Jr. & Sites Jr. 1999).

fossorial (Marques et al. 2001). Sua dieta é composta por anfíbios 
e lagartos (Marques et al. 2001). De distribuição ampla na Mata 
Atlântica do sul e sudeste do Brasil, ocorre desde o sudeste de 
Minas Gerais até o Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, 
Paraná, Santa Catarina e Nordeste do Rio Grande do Sul, além de 
ocorrer em localidades isoladas no estado da Bahia (Di-Bernardo 
1992, Argôlo 1998). 

29. Taeniophallus bilineatus (Fischer, 1885) apresenta ativi-
dade  diurna e noturna e possui hábitos terrestres e criptozóicos 
(Marques & Sazima 2004). É uma espécie ovípara, para a qual 
existem registros de pequenos lagartos e anfíbios como itens 
alimentares (Marques & Sazima 2004, Hartmann 2005). Apre-
senta ampla distribuição na Mata Atlântica do sul e sudeste do 
Brasil, ocorrendo desde o sul de Minas Gerais até os estados do 
Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina 
e nordeste do Rio Grande do Sul (Di-Bernardo 1992).

30. Taeniophallus occipitalis (Jan, 1863) é uma espécie de 
hábitos aparentemente terrestres e criptozóicos, com atividade 
diurna (Sawaya et al. 2008, França et al. 2008). É uma espécie 
ovípara e sua dieta é ainda pouco conhecida, havendo registros 
de anfíbios e pequenos lagartos como itens alimentares (França 
et al. 2008). Possui distribuição geográfica em mais de um bioma, 
sendo comum no sul, sudeste e norte do país, em fisionomias 
abertas do Cerrado e savanas amazônicas (Di-Bernardo 1992, 
França et al. 2006). 

31. Taeniophallus persimilis (Cope, 1869) é uma espécie de 
hábito terrícola e atividade diurna (Hartmann 2005). É ovípara 
e sua dieta é composta por anuros e pequenos lagartos, que são 
capturados no chão da mata e serapilheira (Marques et al. 2004). 
É uma espécie endêmica do sudeste do Brasil, com ampla distri-
buição na Mata Atlântica dos estados do Espírito Santo até Santa 
Catarina (Di-Bernardo 1992).

32. Thamnodynastes hypoconia (Cope, 1860) é uma espécie 
de hábitos semi-arborícolas e atividade noturna (Marques et al. 
2001). É vivípara e sua dieta é constituída principalmente por 
anfíbios (Marques et al. 2001, França et al. 2008). Apresenta 
distribuição geográfica em mais de um bioma, sendo uma espécie 
típica de áreas abertas, onde ocorre associada a campos úmidos 
(Sawaya et al. 2008, França et al. 2008). 

33. Thamnodynastes nattereri Mikan, 1828 é uma espécie semi-
arborícola com atividade predominantemente noturna, encontrada 
geralmente em locais próximos a corpos d’água (Hartmann 2005). 
É vivípara e sua dieta é baseada em anfíbios anuros, apesar de 
também consumir outros tipos de presas (Marques & Sazima 
2004, Hartmann 2005). Possui distribuição geográfica ampla na 
Mata Atlântica, ocorrendo desde o estado do Rio de Janeiro até 
Santa Catarina (Marques et al. 2001).

34. Thamnodynastes rutilus (Prado, 1942) apresenta atividade 
noturna e hábito semi-aquático (França et al. 2008). É vivípara 
e sua dieta é baseada em anfíbios e peixes (França et al. 2008). 
Apresenta distribuição geográfica em mais de um bioma, sendo 
uma espécie associada a cursos d’água tanto em áreas florestais 
quanto em fisionomias abertas (Franco & Ferreira 2003a, França 
et al. 2008). A espécie é considerada na lista de espécies amea-
çadas do estado de São Paulo, na categoria deficiente em dados 
(São Paulo 2008). 

35. Thamnodynastes strigatus (Günther 1858) é uma espécie 
de hábito semi-arborícola com atividade predominantemente 
noturna, podendo também ser encontrada ativa durante o dia 
(Hartmann 2005). É vivípara e sua dieta é baseada principal-
mente em anuros, mas alimenta-se também de peixes, pequenos 
mamíferos e lagartos (Ruffato et al. 2003, Hartmann 2005). 
Apresenta distribuição geográfica ampla na Mata Atlântica, 
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Considerações Finais

Apesar de sofrer intensa pressão com a ocupação humana e 
uso da terra para diversas finalidades, a região de Tapiraí e Piedade 
abriga elevada diversidade biológica. Constitui uma região especial 
em termos de conservação, principalmente por apresentar grande 
quantidade de cobertura vegetal remanescente em comparação a 
outras localidades no Domínio Tropical Atlântico, e integrar um 
contínuo florestal inserido na Serra do Mar, maior remanescente 
florestal do estado. 

A utilização de métodos diversos de captura e a quantificação do 
esforço empregado em cada um deles possibilitam uma amostragem 
mais completa e tornam possível o estabelecimento de comparações 
entre áreas já amostradas. Os métodos que mais contribuíram na 
composição da lista de anfíbios foram a utilização de armadilhas 
de interceptação e queda e procura ativa, provavelmente porque os 
métodos são complementares e amostram de maneira mais adequada 
os anfíbios de serapilheira e anfíbios arborícolas, respectivamente. 
Para a composição da lista de espécies de lagartos os métodos de 
encontro ocasional e armadilhas de interceptação e queda mostraram-
se eficientes, enquanto que para as serpentes, organismos de hábitos 
discretos e difícil encontro, os registros de coleção fornecem a maior 
parte dos registros de espécies, claramente por contar com o esforço 
muito maior em relação aos outros métodos. Inventários de espécies 
da herpetofauna devem abranger uma combinação de métodos de 
amostragem para que se assegure um número maior de registros de 
espécies. Como o levantamento da herpetofauna da região não foi pla-
nejado para a comparação entre áreas por diversos métodos, somente 
quantificamos o esforço empregado para armadilhas de interceptação 
e queda, o que impossibilitou a comparação mais aprofundada com 
outros inventários. 

Os remanescentes florestais da região apresentaram alta riqueza 
de espécies de anfíbios e répteis, em relação a outras listas de espé-
cies publicadas para o Planalto Atlântico de São Paulo. Quanto às 
espécies de anfíbios anuros registradas para outras localidades, a 
Reserva Florestal do Morro Grande, município de Cotia, apresenta 
27 espécies (Dixo & Verdade 2006), o município de Pilar do Sul 
apresenta 45 espécies (Oliveira 2004) e o Parque Estadual Intervales, 
localizado no município de Capão Bonito, apresenta 47 espécies 
(Bertoluci & Rodrigues 2002), mesmo número de espécies encon-
trado neste estudo. Em relação aos répteis, Dixo & Verdade (2006) 
registraram a presença de cinco lagartos e três espécies de serpentes 
para a Reserva Florestal do Morro Grande. No Parque Estadual In-
tervales, Sazima (2001) registrou a ocorrência de cinco espécies de 
lagartos, duas espécies de anfisbenídios, 18 espécies de serpentes, 
duas espécies de cágados e uma espécie de jacaré. Apesar de cada um 
destes trabalhos citados acima resultarem de estudos com diferentes 
objetivos, métodos e esforço de amostragem, as listas de espécies 
destes trabalhos juntamente com os dados apresentados aqui, con-
tribuem para que sejam registradas para o Planalto Atlântico de São 
Paulo aproximadamente 62 espécies de anfíbios anuros, uma espécie 
de gymnophiona, 12 espécies de lagartos, 46 espécies de serpentes, 
duas espécies de quelônios e uma espécie de jacaré.

A maioria das espécies de anfíbios e répteis registradas apresenta 
ampla distribuição na Mata Atlântica, entretanto a ocorrência de 
espécies de distribuição restrita ou presentes em listas de fauna ame-
açada de extinção reforça a necessidade de conservação dessa região. 
Sendo o Planalto Atlântico uma região de transição entre as florestas 
mais secas do interior do estado e as florestas úmidas de encosta, 
há sobreposição de espécies típicas de cada uma destas formações. 
Embora existam espécies que ocorrem também em outros biomas, 
as taxocenoses encontradas nos remanescentes de Tapiraí e Piedade 
constituem uma fauna típica de áreas de Mata Atlântica. 

TROPIDOPHIIDAE
1. Tropidophis paucisquamis (Muller, 1901) apresenta ativi-

dade noturna e hábito arborícola (Marques et al. 2001). É uma 
espécie vivípara e sua dieta é constituída por anfíbios anuros 
(Marques et al. 2001). Sua distribuição geográfica é ampla na 
Mata Atlântica do sudeste do Brasil (Marques et al. 2001). 

VIPERIDAE
1. Bothrops jararaca (Wied, 1824) é uma espécie de tamanho 

médio (CRCm = 321,2 mm; variação de 287,0 a 361,0 mm; 
CCm = 50 mm; variação de 45,0 a 60,0 mm; N = 4; Figura 2l2), 
abundante em áreas de Mata Atlântica. Possui hábito semi-arbo-
rícola e pode ser encontrada em atividade durante o dia e a noite 
(Martins et al. 2002). É vivípara e possui variação ontogenética 
na dieta. Quando filhote consome principalmente quilópodes, 
anfíbios e lagartos, e quando adulta, principalmente roedores e 
eventualmente aves (Marques et al. 2001, Martins et al. 2002). 
Espécie peçonhenta é responsável por grande parte dos aciden-
tes ofídicos na região sudeste do Brasil (Cardoso et al. 2003). 
É endêmica da Mata Atlântica, ocorrendo no estado da Bahia, 
Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso, Paraná 
e Santa Catarina, e Rio Grande do Sul, além de ocorrer também 
no Paraguai e Argentina (Campbell & Lamar 1989).

2. Bothrops jararacussu Lacerda, 1884 é uma espécie de ta-
manho grande (CRC = 520,0 mm; CC = 70,0 mm; N = 1; Figura 
2m2). Apresenta hábito terrícola e atividade durante o dia e a 
noite (Martins et al. 2002). É vivípara. Quando filhote se alimenta 
principalmente de quilópodes, anfíbios e lagartos, e quando adulta 
principalmente de roedores e eventualmente de serpentes (Martins 
et al. 2002). Ocorre na Argentina, Bolívia, Paraguai e no Brasil, 
desde o sul até o estado da Bahia (Campbell & Lamar 1989).

3. Crotallus durissus Linnaeus, 1758 é uma espécie de grande 
porte e típica de áreas abertas. Possui hábitos terrestres e atividade 
crepuscular e noturna (Sazima & Haddad 1992). É vivípara, apre-
senta atividade concentrada no final da época chuvosa, quando 
ocorrem cópula e combate entre machos (Almeida-Santos & 
Orsi 2002). Sua alimentação é especializada em mamíferos, mas 
pode apresar lagartos e aves ocasionalmente (Almeida-Santos 
& Germano 1996, França et al. 2008). Apresenta distribuição 
geográfica em mais de um bioma. Ocorre em formações abertas 
desde o México até o norte da Argentina e evita formações flores-
tais mais úmidas na América Central e Amazônia, o que resulta 
em um padrão disjunto de distribuição no território brasileiro 
(Wüster et al. 2005). 

Ordem Testudines

CHELIDAE
1. Hydromedusa tectifera Cope, 1869 foi a única espécie de 

cágado registrada na região (N = 2; Figura 2n2), De hábito aquá-
tico, costuma se enterrar na lama de banhados durante as épocas 
mais secas, ressurgindo na primavera (Lema & Ferreira 1990). 
A reprodução é associada à água e a nidificação envolve desde 
a procura e seleção do local, até construção da cova e postura 
(Souza 2004). Em cativeiro é carnívora, entretanto é possível que 
na natureza seja oportunista, aproveitando-se da disponibilidade 
local de alimento (Souza 2004). A distribuição da espécie é am-
pla no sul e sudeste do Brasil, ocorrendo também no Paraguai, 
Argentina e Uruguai (Uetz 2008). É geralmente encontrada em 
altitudes baixas, tanto em formações florestais fechadas, como 
a Mata Atlântica, quanto em formações mais abertas, como o 
Cerrado (Souza 2005). 
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Em Tapiraí e Piedade, espécies florestais e endêmicas regionais 
provavelmente são mais afetadas pelos efeitos da fragmentação 
florestal, em razão da especificidade de habitat e impactos sobre as 
áreas de sua distribuição geográfica original. O monitoramento destas 
espécies a curto, médio e longo prazo pode fornecer subsídios para 
a elaboração de estratégias de conservação mais eficientes. Neste 
sentido, além do preenchimento de lacunas amostrais, o conhe-
cimento da diversidade atual de anfíbios e répteis em localidades 
fragmentadas constitui a base para o entendimento dos efeitos da 
fragmentação florestal sobre estas espécies, sendo muito importante 
para a detecção e monitoramento de espécies sensíveis ou tolerantes 
a este tipo de perturbação. 
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Apêndice 1. Espécies de anfíbios e répteis coletadas nos municípios de Tapiraí e Piedade, SP. O número associado a cada espécime corresponde à identificação 
de campo.

Appendix 1. Species of amphibians and reptiles recorded at Tapiraí and Piedade municipalities, SP. The number associated with each specimen corresponds 
to field work identification. 

Anfíbios: Flectonotus fissilis (MD5064; MD5152), Dendrophryniscus sp. (aff. brevipollicatus) (MD5144; TP04; TP05), Rhinella  ornata 
(MD5070; MD5096), Rhinella icterica (MD5157; MD5166), Brachycephalus hermogenesi (MD5032;MD5046; TP11), Ischnocnema 
 guentheri (MD5036; MD5037; MD5055; MD5062; MD5080; MD5082; MD5093; MD5165; TP30; TP32; TP59; TP65), Ischnocnema  parva 
(MD5071; MD5073), Ischnocnema sp. (aff. hoehnei) (MD5056; TP18; TP49), Ischnocnema sp. (aff. lactea) (MD5100; MD5030; TP22; 
TP61; TP67; TP68), Ischnocnema sp. (aff. parva) (MD5094; TP21), Hyalinobatrachium uranoscopum (MD5098), Haddadus binotatus (MD 
5068),  Cycloramphus acangatan (MD5051; MD5061; MD5097; MD5153; TP41; TP52; TP57; TP58), Macrogenioglottus alipioi (MD5035), 
Odontophrynus americanus (MD5095), Proceratophrys boiei (MD5047; MD5048; TP26; TP60), Aplastodiscus leucopygius (TP06; TP40), 
Aplastodiscus perviridis (TP66), Bokermannohyla circumdata (MD5058; MD5072; MD5099; MD5151; TP76), Bokermannohyla hylax 
(TP50), Dendropsophus microps (MD5160), Dendropsophus sanborni (MD5088; TP37), Hypsiboas albomarginatus (MD5150), Hypsiboas 
albopunctatus (MD5085; MD5149), Hypsiboas bischoffi (MD5041), Hypsiboas caingua (MD5087), Hypsiboas pardalis (MD5053; MD5054), 
Hypsiboas prasinus (MD5086; TP38), Hypsiboas semillineatus (MD5043), Scinax crospedospilus (MD5059; MD5084), Scinax  fuscomarginatus 
(TP39), Scinax perereca (MD5060; MD5074; MD5138), Scinax rizibilis (MD5044; MD5155; TP69; TP71; TP72; TP73; TP74), Scinax sp. 
(aff. ruber) (MD5156), Sphaenorhynchus surdus (MD5161), Crossodactylus caramaschii (MD5038; MD5039; MD5081;TP13; TP19; TP34; 
TP46), Hylodes Phyllodes (MD5092), Physalaemus cuvieri (MD5159;TP36; TP75), Physalaemus olfersii (MD5031; MD5049; MD5090; 
TP64), Leptodactylus fuscus (TP22), Leptodactylus cf. marmoratus (MD5040; MD5063; MD5137; MD5140; MD5143; MD5147; MD5158; 
TP07; TP08; TP14; TP47), Leptodactylus mystacinus (TP62), Leptodactylus cf. ocellatus (MD5154; TP42), Paratelmatobius sp. (aff. cardosoi) 
(TP44), Chiasmocleis leucosticta (MD 5033; MD 5148), Myersiella microps (MD5050; TP33), Siphonops annulatus (MD5163). Répteis: 
Colobodactylus taunayi (MD5065; MD5069; MD5077; MD5078; TP16), Ecpleopus gaudichaudii (MD5034; MD5075; MD5091; MD5141; 
TP15; TP20; TP31), Placosoma glabellum (MD5042), Enyalius iheringii (TP01; TP02; TP63), Enyalius perditus (MD5052; MD5135; MD5142; 
TP03; TP09), Ophiodes sp. (MD5057), Urostrophus vautieri (TP17), Amphisbaena sp. (MD5162), Atractus trihedrurus (MD5168; TP48), 
Echinanthera cf. cyanopleura (TP10), Echinanthera undulata (TP24), Liophis atraventer (MD5164; TP12; TP29), Liophis poecylogirus 
(TP28), Philodryas olfersii (TP25), Sibynomorphus mikanii (TP55), Taeniophallus affinis (MD5045; MD5066; MD5067; MD5167; TP45), 
Xenodon neuwiedii (MD5146), Xenopholis scalaris (TP77), Micrurus corallinus (MD5139), Bothrops jararaca (MD5145; TP53; TP54; 
TP56), Bothrops jararacussu (MD5136; TP43).

Apêndice 2. Espécies de serpentes depositadas na Coleção Herpetológica Alphonse Richard Hoge do Instituto Butantan, para os municípios de Tapiraí e 
Piedade, SP. 

Appendix 2. Species of snakes deposited at the Coleção Herpetológica Alphonse Richard Hoge of Instituto Butantan, for Tapiraí and Piedade municipalities, SP.
 Atractus zebrinus (Piedade: IBSP - 49752, 58413, Tapiraí: IBSP - 42222, 46605, 52636, 56938), Boiruna maculata (Piedade: IBSP - 29713, 

54810), Chironius bicarinatus (Piedade: IBSP - 60607, Tapiraí: IBSP - 17531, 57127, 57330,), Chironius exoletus (Piedade: IBSP - 27149, 
54266, Tapiraí: IBSP - 17149, 27942, 57128, 61632, 61633), Chironius flavolineatus (Piedade: IBSP - 28557, 33609, 56992, 58761, 71558), 
Chironius quadricarinatus (Piedade: IBSP - 33610), Clelia plumbea (Piedade: IBSP - 56107, Tapiraí: IBSP - 57123, 61629), Dipsas alternans 
(Tapiraí: IBSP - 57120), Echinanthera cephalostriata (Piedade: IBSP - 10284, Tapiraí: IBSP - 17527), Echinanthera melanostigma (Piedade: 
IBSP - 56538), Echinanthera undulata (Piedade: IBSP - 28561, 28562, Tapiraí: IBSP - 28585, 57122, 57334), Erythrolamprus aesculapii 
(Piedade: IBSP – 29680, 52447, 59530, 72644, 73293, Tapiraí: IBSP - 17528, 28583, 28627, 57126, 61631, 61830, 73291), Liophis miliaris 
(Piedade: IBSP - 27943, 29464, Tapiraí: IBSP - 57124), Liophis atraventer (Tapiraí: IBSP – 28060, 46368, 61618, 61619, 61620, 76243, 
76244, 76245), Liophis poecilogyrus (Piedade: IBSP - 23530, 62844, 69480, Tapiraí: IBSP - 28058, 57112, 57113, 60308, 61492, 61831), 
Liophis typhlus (Piedade: IBSP - 61341, 73243, Tapiraí: IBSP – 57313, 74428, 75433), Oxyrhopus clathratus (Piedade: IBSP - 57721, 58362, 
58365, Tapiraí: 47361, 55082, 61626, 61627, 61628), Oxyrhopus guibei (Piedade: IBSP - 61358, 62015, 62173, Tapiraí: 57129, 57597, 58651, 
59987, 61212, 67433), Phalotris mertensi (Tapiraí: IBSP - 62536), Philodryas aestivus (Piedade: IBSP - 6676), Philodryas olfersii (Tapiraí: 
IBSP - 28057, 61061), Philodryas patagoniensis (Piedade: IBSP - 26562, 26563, 28473, 29884, Tapiraí: 23373, 28054, 28055, 28056, 61630, 
64371), Sibynomorphus mikanii (Piedade: IBSP - 29597, 29599, 29605, Tapiraí: IBSP - 45847, 45851, 45853, 67545, 69422), Siphlophis 
longicaudatus (Piedade: IBSP - 56179, 56227, 57019, Tapiraí: IBSP - 28222, 44319), Spilotes pullatus (Tapiraí: IBSP - 57125, 57232, 57233, 
66370), Taeniophallus affinis (Tapiraí: IBSP - 61616, 61617), Taeniophallus bilineatus (Tapiraí: IBSP - 46624), Taeniophallus occiptalis 
( Tapiraí: IBSP - 44180), Taeniophallus persimilis (Tapiraí: IBSP - 46607), Thamnodynastes hypoconia (Piedade: IBSP – 28625, 45711, 58569), 
Thamnodynastes nattereri (Tapiraí: IBSP - 30616, 31119, 31713), Thamnodynastes rutilus (Piedade: IBSP - 30820), Thamnodynastes strigatus 
(Piedade: IBSP - 21940, 66198, 72393), Tomodon dorsatus (Tapiraí: IBSP - 17572, 23528, 23529, 27940, 27941, 27942, 28584, 28626, 31117, 
40241, 52491, 52533, 58848, 58850, 58916, 59645, 60701, 60702, 60920, 60926, 61420, 61624, 61625, 62007, 62117, 62157, 62158, 62608, 
64826, 66783, 67698, 70055, 70502), Tropidodryas striaticeps (Piedade: IBSP - 10281, 30626, 30907, Tapiraí: IBSP - 25630, 30604, 57231), 
Tropidophis paucisquamis (Tapiraí: IBSP - 54263), Xenodon neuwiedii (Piedade: IBSP - 10282, 10283, 27944, Tapiraí: IBSP - 27086, 27087, 
27204, 27331, 27332, , 28066, 28067, 28409, 28410, 28586, 28587, 29076, 29338, 57054, 61621, 61622, 61623), Micrurus corallinus ( Piedade: 
IBSP - 32299, 41732, 42889, 42983, 43118, 43740, 43790, 44266, 44315, 45482, 45487, 46330, 46524, 46576, 50967, 51067, 53250, 59381, 
66893, Tapiraí: IBSP - 68438), Micrurus decoratus (Piedade: IBSP - 21113, 42684, 47637, 49102, Tapiraí: IBSP - 68940), Micrurus frontalis 
(Piedade: IBSP - 50128, 51605, Tapiraí: IBSP - 50986), Bothrops jararaca (Piedade: IBSP - 10261, 52498, 52510, 53624, 62766, 66843, 68138, 
68600, 69414, Tapiraí: IBSP - 70122), Bothrops jararacussu (Piedade: IBSP - 57300, Tapiraí: IBSP - 68922, 68923, 69890, 70164), Crotallus 
durissus (Piedade: IBSP - 24190, 24197, 24198).
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PINHEIRO, R.T. & DORNAS, T. 2009. Bird distribution and conservation on Cantão region, State of Tocatins: 
Amazon/Cerrado ecotone. Biota Neotrop. 9(1): http://www.biotaneotropica.org.br/v9n1/en/abstract?inventory+
bn02609012009.

Abstract: The Cantão region is a complex transition between Amazonia and Cerrado. Human interference is 
widespread even though the region is covered by two protected areas: the Cantão State Park and the Bananal 
Island/Cantão Environmental Protection Area. Bird inventories identified 418 species in the region, 382 on the 
present study. Of those, 27 are Amazonian and 9 Cerrado endemics. Four bird species are listed in the IUCN’s 
red list as vulnerable: Penelope ochrogaster, Harpyhaliaetus coronatus, Cercomacra ferdinandi and Synallaxis 
simoni. This study also added eight species to the Cerrado biome list. The Cantão region is important for ten 
nearctic migrant species, including Pluvialis dominica, Actites macularia, Falco peregrinus and Progne subis. 
Habitat loss and deterioration caused by unsustainable tourism within the State Park, as well as cattle ranching 
and agriculture expansion within the Environmental Protected Area may have a strong impact on the populations 
of several bird species. We suggest that management actions should be focused on improving management and 
increasing coverage of protected areas to encompass marshlands and the Ipucas (natural forest patches) that are 
still well preserved in the region. 
Keywords: bird conservation, Tocantins, Araguaia river valley.

PINHEIRO, R.T. & DORNAS, T. 2009. Distribuição e conservação das aves na região do Cantão, Tocantins: 
ecótono Amazônia/Cerrado. Biota Neotrop. 9(1): http://www.biotaneotropica.org.br/v9n1/pt/abstract?invento
ry+bn02609012009.

Resumo: A região do Cantão é uma transição entre a Amazônia e o Cerrado. Mesmo com a presença de duas 
unidades de conservação, o Parque Estadual do Cantão e a Área de Proteção Ambiental Ilha do Bananal/Cantão, 
a interferência humana é intensa. Inventários avifaunísticos realizados nestas áreas identificaram 418 espécies, 
sendo 382 neste estudo. Destas, 27 são endêmicas amazônicas e 9 do Cerrado. Quatro espécies são consideradas 
vulneráveis de extinção: Penelope ochrogaster, Harpyhaliaetus coronatus, Cercomacra ferdinandi e Synallaxis 
simoni. Este estudo também adiciona ainda oito novas espécies para a lista total de espécies do bioma Cerrado. 
A região também se destaca pela presença de migratórias neárticas, sendo identificadas dez espécies, entre elas, 
Pluvialis dominica, Actites macularia, Falco peregrinus e Progne subis. Ainda que as unidades de conservação 
locais exerçam um importante papel na conservação destas espécies, diversas ameaças colocam em risco suas 
populações, principalmente o turismo desorganizado no Parque e a expansão da agropecuária na APA. Sugere-se 
a realização de ações de manejo e a ampliação das áreas de conservação priorizando as florestas, varjões e Ipucas 
(capões de mata natural) ainda bem preservados na região. 
Palavras-chave: conservação de aves, Tocantins, vale do rio Araguaia.
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moderada ou nula deficiência hídrica, temperatura media de 28 °C e 
pluviosidade média anual de 2.100 mm. (SEPLAN 2005).

Parque Estadual do Cantão (PEC): localizado no município de 
Pium (9° a 10° S e 50° 10’ W), possui uma extensão de 90.000 ha. O 
PEC é circundado por três rios: o Javaés ao sul, o Araguaia a oeste e 
o Côco a leste, sendo que os dois últimos confluem no extremo norte 
do PEC. A região onde o Parque está inserido é marcada por uma 
forte sazonalidade climática. No período chuvoso (outubro a abril) 
toda a planície é alagada, havendo um aumento de 7 a 10 m no nível 
da água dos rios. No período de estiagem (maio a setembro), o clima 
é seco, promovendo significativa redução do nível das águas, fazendo 
emergir vários bancos de areia nos leitos dos canais e rios da região 
(Tocantins 2004b). No Parque foram definidos cinco ecossistemas 
naturais: águas interiores (lagos e rios), ilhas fluviais, varjões, matas 
de terra firme (localmente denominada de mata de torrão) e matas 
de várzea. Detalhes da sua distribuição e vegetação estão disponíveis 
em Tocantins (2004a). 

Área de Proteção Ambiental Ilha do Bananal/Cantão (APA): 
abrange aproximadamente 1.700.000 ha nos municípios de Abreu-
lândia, Caseara, Pium, Marianópolis, Divinópolis, Araguacema, 
Dois Irmãos, Monte Santo e Chapada da Areia. Entre os objetivos 
de criação da APA está a ordenação do uso e ocupação do entorno 
do Parque Estadual do Cantão (MRS 1999). O extrativismo, agricul-
tura e a pecuária extensiva são as principais atividades econômicas 
na região. A pecuária é a atividade mais expressiva, sendo desen-

Introdução

A região do Cantão, situada no centro-oeste do Estado do 
Tocantins, é um ecótono complexo, formado pela confluência de 
dois grandes biomas, Floresta Amazônica e Cerrado. A presença de 
inúmeros lagos e do regime de enchentes faz com que a região tenha 
ainda, características semelhantes à do Bioma Pantanal, formando 
um mosaico de ecossistemas muito peculiares e únicos na região. 
A singularidade e riqueza desses ecossistemas foram reconhecidos 
com a criação de duas Unidades de Conservação, o Parque Estadual 
do Cantão (PEC), que corresponde às áreas de vegetação inundada 
situada entre os rios Javaés/Araguaia e Côco e a Área de Proteção 
Ambiental Ilha do Bananal/Cantão (APA), caracterizada por forma-
ções vegetais típicas do Cerrado com elementos de Floresta Ombrófila 
representativos do Bioma Amazônico (Santos & Lolis 2007).

Ainda que legalmente protegidas, as áreas naturais do Cantão 
vem sendo alteradas sistematicamente. A interferência humana é mais 
acentuada na APA, onde o relevo plano coberto em grande parte por 
vegetação de Cerrado, favorece o desenvolvimento agropecuário. 
Por outro lado, as áreas de vegetação mais densa com características 
amazônicas, têm sido selecionadas para programas de reforma agrária. 
Dentro do PEC, ainda que o regime de cheias limite o uso do solo, 
as culturas de subsistência tem promovido alterações na biota local e 
o turismo desordenado interferido na dinâmica de algumas espécies 
de aves ribeirinhas.

Iniciativas visando à conservação da biodiversidade local foram 
propostas pelo IBAMA, através do Corredor Ecológico Araguaia-
Bananal ( http://www.ibama.gov.br/ecossistemas/projetosCerrado.
htm) e da Conservação Internacional do Brasil em parceria com o 
Instituto Ecológica, que iniciou estudos preliminares para implantação 
do Corredor de Biodiversidade do Araguaia (http://www.conservation.
org.br/onde/cerrado/index.php). 

Do ponto de vista ornitológico a região da Ilha do Bananal foi 
escassamente explorada (Snethlage 1928, Hidasi 1968, 1983, 1998), 
porém, em função da criação das Unidades de Conservação locais, 
foram encontradas na APA Ilha do Bananal/Cantão 195  espécies 
de aves (MRS 1999), 217 no Parque Nacional do Araguaia 
(MMA/Eletronorte/Proaves 2001) e 317 espécies no P. E. Cantão 
(Tocantins 2004b), demonstrando a riqueza da avifauna local e o 
valor de conservação desta região. 

O Cantão está inserido em uma região que apresenta uma elevada 
riqueza de aves e grande diversidade de ambientes, sendo considerada 
como prioritária para a conservação (MMA/SBF 2002). Sua destacada 
importância ecológica se deve ainda a outros fatores, tais como a 
presença de espécies endêmicas (Silva & Bates 2002), ameaçadas de 
extinção (MMA 2003, IUCN 2006) e à destruição de áreas naturais 
do	Cerrado	(Klink	&	Machado	2005).	

Visando preencher algumas lacunas do conhecimento ornitológi-
co do Estado do Tocantins e das áreas de transição entre o Cerrado e a 
Amazônia, o presente trabalho apresenta uma lista comentada das es-
pécies que ocorrem dentro do Parque Estadual do Cantão e seu entorno 
imediato, na Área de Proteção Ambiental Ilha do Bananal/Cantão, 
enfatizando a riqueza avifaunística local e sua importância para a 
conservação da biodiversidade regional.

Material e Métodos

1. Área de estudo

O estudo foi realizado no Parque Estadual do Cantão e em três 
municípios da Área de Proteção Ambiental Ilha do Bananal/Cantão 
(Figura 1). A altitude média na região é de 150 m, o clima é úmido com 
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Figura 1. Localização do Parque Estadual do Cantão e dos limites da Área 
de Proteção Ambiental Ilha do Bananal/Cantão, com destaque para os três 
municípios onde se realizou o estudo. 

Figure 1. Cantão State Park location and Bananal Island/Cantão Environmen-
tal Protection Area limits, detaching the three municipalities inventoried.
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foi detectada, dividida pelo número de levantamentos realizados em 
cada hábitat, como segue: Comum (C): espécies registradas entre 
100% e 75% das visitas; Relativamente Comum (RC): espécies regis-
tradas entre 74% e 50% das visitas à campo; Incomuns (I): espécies 
registradas entre 49% e 25% das visitas à campo; Raras (R): espécies 
registradas em menos de 25% das visitas aos ambientes apropriados; 
Extremamente Raras (ER): espécies registradas em 1 ou 2 vezes nos 
ambientes e épocas apropriadas. Assumiu-se ainda que, os registros 
efetuados fora dos censos e capturas foram considerados como raros 
ou extremamente raros na região do Cantão.

Os hábitats preferenciais no qual cada espécie ocorre foi ba-
seado em Olmos et al. (2004), sendo classificadas como: espécies 
estritamente florestais (F1), florestais que também utilizam áreas 
abertas (F2), estritamente campestres (C1), campestres que utilizam 
ambientes florestais (C2) e espécies aquáticas (A). A nomenclatura 
seguiu a Lista das Aves do Brasil, proposta pelo Comitê Brasileiro 
de Registros Ornitológicos (CBRO 2007). 

Resultados

1. Composição, distribuição e preferência de hábitat

Foram identificadas 382 espécies referentes a 66 famílias, sendo 
325 espécies no Parque Estadual do Cantão e 298 nos três municípios 
amostrados da Área de Proteção Ambiental Ilha do Bananal/Cantão. 
Deste total, 83 espécies foram encontradas apenas no PEC e 59 delas 
ocorreram exclusivamente na APA (Tabela 1).

A abundância relativa das espécies no Parque Estadual do Cantão 
indica que 16,0% das espécies são comuns, 27,7% relativamente 
comuns, 28,3% incomuns, 16,0% raras e 12,0% extremamente ra-
ras. Na APA, 8,9% das espécies são comuns, 24,0% relativamente 
comuns, 36,0% incomuns, 29,1% raras e 2,0% extremamente raras 
(Tabela 1).

As espécies foram em sua maioria espécies florestais (51,8%), 
das quais 103 foram consideradas estritamente florestais e 96 flo-
restais que também usam áreas abertas. Um total de 122 espécies é 
campestre, das quais 41 são estritamente campestres e 81 campestres 
que também freqüentam áreas florestais. Por fim, há 63 espécies 
aquáticas (Tabela 1). 

A região do Cantão abriga um grande número de espécies en-
dêmicas, das quais 27 foram consideradas endemismos amazônicos 
(ENA) (Stotz et al. 1996) e nove endemismos do Cerrado (ENC) 
( Silva 1997, Silva & Santos 2005). Isto representa 9,8% dos endemis-
mos amazônicos e 30% dos endemismos de Cerrado. No que se refere 
às endêmicas do Cerrado, o PEC apresentou cinco espécies, enquanto 
na APA foram seis. Em relação às espécies endêmicas da Amazônia, 
no PEC encontrou-se 26 espécies contra 13 da APA (Tabela 1).

Dentre as espécies migratórias, dez foram consideradas visitantes 
do Hemisfério Norte, Pandion haliaetus, Buteo swainsoni, Falco 
peregrinus, Pluvialis dominica, Tringa flavipes, Tringa solitaria, 
Actitis macularius, Calidris fuscicollis, Progne subis e Hirundo 
rustica (Rapolle et al. 1993, Stotz et al. 1996, Sick 1997, 1983, 
CBRO 2007). 

Status de Conservação

No Cantão encontramos nove espécies com algum grau de ameaça, 
sendo quatro vulneráveis (VU): Penelope ochrogaster,  Harpyhaliaetus 
coronatus, Cercomacra ferdinandi e  Synallaxis  simoni (MMA, 2003) 
e cinco quase ameaçadas (NT): Rhea  americana,  Neochen jubata, 
Harpya harpyja, Alipiopsitta xanthopis e Charitospiza eucosma, 
segundo o MMA (2003) e IUCN (2006).

Rhea americana (Linnaeus, 1758) – Para a área do Parque 
 Estadual do Cantão esta espécie é conhecida através de dois registros, 

volvida principalmente em pastagens semi-naturais, entretanto, a 
baixa fertilidade do solo faz com que estas sejam abandonadas após 
alguns anos de pastoreio. Foram selecionados para este estudo, três 
dos nove municípios da APA, correspondendo àqueles localizados 
imediatamente no entorno do PEC e que abrangem toda sua extensão: 
municípios de Pium, Marianópolis e Caseara (Figura 1). 

No município de Caseara foram amostradas as seguintes loca-
lidades: Assentamento Califórnia (09° 18’ 23” S e 49° 48’ 56” W), 
Assentamento Buritirana (09° 27’ 46” S e 49° 42’ 78” W), Assenta-
mento União II e Fazenda Rincão (09° 30’ 53” S e 49° 51’ 18” W), 
no município de Marianópolis o Assentamento Manchete 
(09° 46’ 75” S e 49° 55’ 03” W) e no município de Pium a Fazenda 
Brasil Palmeira (10° 04’ 44” S e 49° 44’ 30” W). Nestas localidades fo-
ram amostradas formações florestais compostas por Mata de  Galeria, 
Floresta Aluvial, Floresta Ombrófila Aberta, Floresta Estacional 
Semidecidual, Cerradão e formações savânicas de Cerrado sentido 
restrito e Campo Cerrado, bem como áreas alteradas compostas por 
capoeiras, pastagens e monoculturas. Detalhes da vegetação foram 
descritos por Santos & Lolis (2007). No texto a abreviação APA 
fará referência apenas aos três municípios amostrados no presente 
trabalho.

2. Métodos

O inventário da avifauna da região do Cantão foi realizado entre 
maio de 2004 e outubro de 2006. Na Área de Proteção Ambiental 
Ilha do Bananal/Cantão, a avifauna foi amostrada respectivamente 
entre 02 e 07 de maio, 08 e 13 de agosto de 2004 e 10 a 14 de maio 
de 2005. Foram utilizados dois métodos distintos e complementares: 
a) censos por observação direta realizados nas primeiras três horas 
da manhã e três horas no final da tarde, caminhando por estradas e 
trilhas, anotando-se todas as espécies visualizadas (binóculos Baush 
& Lomb 10 x 42) ou ouvidas. Registros das vocalizações foram feitos 
com gravador digital Marantz PMD 670 equipado com microfone 
Sennheiser ME-66. Em algumas ocasiões utilizou-se a técnica do 
“playback” para atração e identificação das espécies menos conheci-
das; b) redes de neblina foram utilizadas para captura e identificação 
de espécies pouco conspícuas. Em cada uma das cinco localidades, 
foram colocadas de 5 a 10 redes de 7-12 m x 2,5 m, as quais perma-
neceram abertas por um período de 6 horas, a partir do nascer do sol, 
totalizando 18 h/rede para cada ambiente.

No Parque Estadual do Cantão, a coleta de dados foi realizada 
com uma freqüência quinzenal, por doze meses consecutivos, entre 
outubro de 2005 e outubro de 2006, em cada um dos cinco ambientes 
mencionados anteriormente (Tocantins 2004a), totalizando 24 censos 
em cada um deles. Os métodos e meios de amostragem variaram entre 
os ambientes terrestres e aquáticos: a) censos terrestres, realizados 
em transectos de dois mil metros de extensão seguindo o mesmo 
padrão descrito para a APA; b) redes de neblina foram colocadas 
em todos os ecossistemas (exceto rios e lagos), do mesmo modo 
que na APA, totalizando, neste caso, 20 h/rede para cada ambiente; 
c) censos aquáticos, realizados através de barco com motor de popa, 
nos principais cursos d’água do Parque (rios Araguaia, Javaés e 
Côco), percorrendo-se transectos de oito mil metros cada. Em ambos 
os métodos os censos foram realizados a partir do nascer do sol, 
anotando-se todas as espécies visualizadas (binóculos Pentax 8 x 40) 
ou ouvidas. A documentação das espécies ocorreu por meio de registro 
fotográfico	digital	(Konica	Minolta	Z13)	e	gravação	das	vocalizações	
(Marantz PMD 670). 

A abundância relativa de cada espécie foi definida, segundo sua 
presença nos levantamentos realizados em cada habitat, seguindo 
o método descrito por Hilty & Brown (1986) e Naka et al. (2002), 
onde, a freqüência de ocorrência para cada espécie foi calculada a 
partir do número de levantamentos em que uma determinada espécie 
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Tabela 1. Espécies de aves registradas no Parque Estadual do Cantão e Área de Proteção Ambiental Ilha do Bananal/Cantão, centro-oeste do Estado do Tocantins.

Table 1. Bird species recorded in the Cantão State Park and Bananal Island/Cantão Environmental Protection Area, west-central Tocantins State.

Táxons/abundância relativa APA Ilha do Bananal/
Cantão

Parque Estadual 
do Cantão

Habitat Status

Rheidae Bonaparte, 1849

Rhea americana (Linnaeus, 1758)1 I ER C1 NTB

Tinamidae Gray, 1840 

Tinamus tao Temminck, 1815* I ER F1 -

Crypturellus cinereus (Gmelin, 1789)* I RC F1 ENA

Crypturellus soui (Hermann, 1783)1A RC RC F1 -

Crypturellus undulatus (Temminck, 1815)1 RC C F1 -

Crypturellus parvirostris (Wagler, 1827)1 RC RC C2 -

Rhynchotus rufescens (Temminck, 1815)1A I I C1 -

Anhimidae Stejneger, 1885

Anhima cornuta (Linnaeus, 1766)1 R I A -

Anatidae Leach, 1820 

Dendrocygna viduata (Linnaeus, 1766)1 I I A -

Dendrocygna autumnalis (Linnaeus, 1758)1 I I A -

Neochen jubata (Spix, 1825)1 I RC A NTA,B

Cairina moschata (Linnaeus, 1758)1 I RC A -

Amazonetta brasiliensis (Gmelin, 1789)1 R R A -

Cracidae Rafinesque, 1815

Ortalis (cf) motmot (Linnaeus, 1766)1 - ER - -

Penelope superciliaris Temminck, 18151 I I F2 -

Penelope pileata Wagler, 18302 - - -

Penelope ochrogaster Pelzeln, 18701 R C F1  VUA,B ENC

Crax fasciolata Spix, 18251 I C F1 -

Phalacrocoracidae Reichenbach, 1849

Phalacrocorax brasilianus (Gmelin, 1789)1 RC RC A -

Anhingidae Reichenbach, 1849

Anhinga anhinga (Linnaeus, 1766)1 RC C A -

Ardeidae Leach, 1820

Tigrisoma lineatum (Boddaert, 1783)1 I C A -

Agamia agami (Gmelin, 1789)1* - R A -

Cochlearius cochlearius (Linnaeus, 1766)1 R R A -

Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758)1 R I A -

Butorides striata (Linnaeus, 1758)1 RC C A -

Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758)1 RC I C2 -

Ardea cocoi Linnaeus, 17661 RC C A -

Ardea alba Linnaeus, 17581 I RC A -

Syrigma sibilatrix (Temminck, 1824) R - A -

Pilherodius pileatus (Boddaert, 1783)1 I R A -

Egretta thula (Molina, 1782)1 I RC A -

Egretta caerulea (Linnaeus, 1758) - ER A -

Threskiornithidae Poche, 1904

Mesembrinibis cayennensis (Gmelin, 1789)1 RC RC F2 -

Phimosus infuscatus (Lichtenstein, 1823)1 R RC A -

Theristicus caudatus (Boddaert, 1783)1 RC RC C2 -

Platalea ajaja Linnaeus, 17581 I RC A -

Ciconiidae Sundevall, 1836

Jabiru mycteria (Lichtenstein, 1819)1 I I A -

Mycteria americana Linnaeus, 17581 I RC A -

Cathartidae Lafresnaye, 1839
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Táxons/abundância relativa APA Ilha do Bananal/
Cantão

Parque Estadual 
do Cantão

Habitat Status

Cathartes aura (Linnaeus, 1758)1 C RC C2 -

Cathartes burrovianus Cassin, 18451 I R C2 -

Coragyps atratus (Bechstein, 1793)1 RC RC C2 -

Sarcoramphus papa (Linnaeus, 1758) R ER F2 -

Pandionidae Bonaparte, 1854

Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)1 ER I A VN

Accipitridae Vigors, 1824

Elanoides forficatus (Linnaeus, 1758)1 R R F2 -

Gampsonyx swainsonii Vigors, 18251 R R F2 -

Elanus leucurus (Vieillot, 1818)1 R - C1 -

Rostrhamus sociabilis (Vieillot, 1817)1 I R A -

Ictinia plumbea (Gmelin, 1788)1 R - F2 -

Circus buffoni (Gmelin, 1788) - ER F2 -

Accipiter superciliosus (Linnaeus, 1766) ER ER F2 -

Geranospiza caerulescens (Vieillot, 1817)1 - I F2 -

Buteogallus urubitinga (Gmelin, 1788)1 I RC F2 -

Heterospizias meridionalis (Latham, 1790)1A I ER C2 -

Micrastur ruficollis (Vieillot, 1817)2 - - - -

Micrastur semitorquatus (Vieillot, 1817)2 - - - -

Harpyhaliaetus coronatus (Vieillot, 1817) ER ER F2 VUA,B 

Busarellus nigricollis (Latham, 1790)1 I RC A -

Rupornis magnirostris (Gmelin, 1788)1 C C C2 -

Buteo albicaudatus Vieillot, 1816 R - C2 -

Buteo nitidus (Latham, 1790) - ER F2 -

Buteo swainsoni Bonaparte, 1838 - RC C2 VN

Buteo albonotatus	Kaup,	18471 R ER C1 -

Harpia harpyja (Linnaeus, 1758) - ER F1 NTB

Spizaetus tyrannus (Wied, 1820)1* - ER F1 -

Spizaetus ornatus (Daudin, 1800)1 - ER F1 -

Falconidae Leach, 1820

Daptrius ater Vieillot, 18161* - R F2 -

Ibycter americanus (Boddaert, 1783)1 R ER F2 -

Caracara plancus (Miller, 1777)1 C C C2 -

Milvago chimachima (Vieillot, 1816) C I C2 -

Herpetotheres cachinnans (Linnaeus, 1758)1 I RC F2 -

Falco sparverius Linnaeus, 17581 RC I C1 -

Falco rufigularis Daudin, 18001 R R F2 -

Falco femoralis Temminck, 1822 I - C1 -

Falco peregrinus Tunstall, 1771 - ER C1 VN

Aramidae Bonaparte, 1852

Aramus guarauna (Linnaeus, 1766)1 R RC A -

Rallidae Rafinesque, 1815

Aramides ypecaha (Vieillot, 1819) R R A -

Aramides cajanea (Statius Muller, 1776)1 RC RC A -

Laterallus viridis (Statius Muller, 1776)1 - R A -

Laterallus exilis (Temminck, 1831)2 - - - -

Porzana albicollis (Vieillot, 1819)1 - I A -

Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758) R - A -

Porphyrio martinica (Linnaeus, 1766)1 - R A -

Porphyrio flavirostris (Gmelin, 1789)1 - I A -

Tabela 1. Continuação...
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Táxons/abundância relativa APA Ilha do Bananal/
Cantão

Parque Estadual 
do Cantão

Habitat Status

Heliornithidae Gray, 1840

Heliornis fulica (Boddaert, 1783) R I A -

Eurypygidae Selby, 1840

Eurypyga helias (Pallas, 1781)1* I I F2 -

Cariamidae Bonaparte, 1850

Cariama cristata (Linnaeus, 1766) RC RC C1 -

Jacanidae Chenu & Des Murs, 1854

Jacana jacana (Linnaeus, 1766)1 RC C A -

Charadriidae Leach, 1820

Vanellus cayanus (Latham, 1790)1 RC C A -

Vanellus chilensis (Molina, 1782)1 RC RC A -

Pluvialis squatarola (Linnaeus, 1758)2 - - - -

Pluvialis dominica (Statius Muller, 1776) - R A VN

Charadrius semipalmatus Bonaparte, 18252 - - - -

Charadrius collaris Vieillot, 18181 I RC A -

Scolopacidae Rafinesque, 1815

Gallinago paraguaiae (Vieillot, 1816)1 R R A -

Tringa flavipes (Gmelin, 1789)1 R I A VN

Tringa solitaria Wilson, 18131 - I A VN

Actitis macularius (Linnaeus, 1766)1 - I A VN

Calidris fuscicollis (Vieillot, 1819) - R A VN

Sternidae Vigors, 1825

Sternula superciliaris (Vieillot, 1819)1 R RC A -

Phaetusa simplex (Gmelin, 1789)1 I C A -

Rynchopidae Bonaparte, 1838

Rynchops niger Linnaeus, 17581 I C A -

Columbidae Leach, 1820

Columbina passerina (Linnaeus, 1758) R - C1 -

Columbina minuta (Linnaeus, 1766)2 - - - -

Columbina talpacoti (Temminck, 1811)1 C C C2 -

Columbina squammata (Lesson, 1831)1 C C C2 -

Claravis pretiosa (Ferrari-Perez, 1886)1 I I F2 -

Uropelia campestris (Spix, 1825)1 I R C1 -

Patagioenas speciosa (Gmelin, 1789)1 I R F2 -

Patagioenas picazuro (Temminck, 1813)1 RC RC C2 -

Patagioenas cayennensis (Bonnaterre, 1792)1 RC C F2 -

Patagioenas subvinacea (Lawrence, 1868)1* R I F1 -

Zenaida auriculata (Des Murs, 1847) R - C1 -

Leptotila verreauxi Bonaparte, 18551 R RC F2 -

Leptotila rufaxilla (Richard & Bernard, 1792)1 I I F2 -

Geotrygon montana (Linnaeus, 1758)1 - R F1 -

Psittacidae Rafinesque, 1815

Ara ararauna (Linnaeus, 1758)1 I RC C2 -

Orthopsittaca manilata (Boddaert, 1783)1A R R F2 -

Primolius auricollis (Cassin, 1853)1 - RC F2 -

Primolius maracana (Vieillot, 1816)2A - - - -

Diopsittaca nobilis (Linnaeus, 1758)1 I RC C2 -

Aratinga leucophthalma(Statius Muller, 1776)1 I I C2 -

Aratinga aurea (Gmelin, 1788)1 C C C2 -

Brotogeris chiriri (Vieillot, 1818)1 C C F2 -

Tabela 1. Continuação...
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Táxons/abundância relativa APA Ilha do Bananal/
Cantão

Parque Estadual 
do Cantão

Habitat Status

Alipiopsitta xanthops (Spix, 1824) R - C2 NTB, ENC

Pionus menstruus (Linnaeus, 1766)1* I I F1 -

Amazona aestiva (Linnaeus, 1758)1 R R C2 -

Amazona amazonica (Linnaeus, 1766)1 C C F2 -

Opisthocomidae Swainson, 1837

Opisthocomus hoazin (Statius Muller, 1776)1* RC C F1 -

Cuculidae Leach, 1820

Piaya cayana (Linnaeus, 1766)1 RC I F2 -

Coccycua minuta (Vieillot, 1817)1* E R F2 -

Crotophaga major Gmelin, 17881 I RC F2 -

Crotophaga ani Linnaeus, 17581 C I C2 -

Guira guira (Gmelin, 1788)1 C I C2 -

Tapera naevia (Linnaeus, 1766)1 I I F2 -

Dromococcyx phasianellus (Spix, 1824)2 - - - -

Dromococcyx pavoninus Pelzeln, 18701 - ER F1 -

Tytonidae Mathews, 1912

Tyto alba (Scopoli, 1769)1 R - C2 -

Strigidae Leach, 1820

Megascops choliba (Vieillot, 1817)1 RC RC F2 -

Megascops watsonii (Cassin, 1849)2 - - - -

Lophostrix cristata (Daudin, 1800)2 - - - -

Pulsatrix perspicillata (Latham, 1790)1 - I F1 -

Bubo virginianus (Gmelin, 1788)1 - ER F1 -

Strix huhula Daudin, 18002 - - - -

Glaucidium brasilianum (Gmelin, 1788)1 I I F2 -

Athene cunicularia (Molina, 1782) RC I C2 -

Nyctibiidae Chenu & Des Murs, 1851

Nyctibius griseus (Gmelin, 1789)1 R R F2 -

Caprimulgidae Vigors, 1825

Lurocalis semitorquatus (Gmelin, 1789)2 - - - -

Chordeiles rupestris (Spix, 1825)1 - R C1 -

Chordeiles acutipennis (Hermann, 1783) - R C1 -

Nyctiprogne leucopyga (Spix, 1825)1 - RC C2 -

Nyctidromus albicollis (Gmelin, 1789)1 RC C F2 -

Caprimulgus rufus Boddaert, 1783 R - F1 -

Caprimulgus maculicaudus (Lawrence, 1862)2 - - - -

Caprimulgus parvulus Gould, 18371 I - C2 -

Hydropsalis climacocerca (Tschudi, 1844)1 I RC C2 ENA

Hydropsalis torquata (Gmelin, 1789)2 - - - -

Apodidae Olphe-Galliard, 1887

Cypseloides senex (Temminck, 1826) - ER C2 -

Chaetura spinicaudus (Temminck, 1839)1 - R C2 -

Chaetura meridionalis Hellmayr, 19071 I R C2 -

Tachornis squamata (Cassin, 1853)1A I R C2 -

Panyptila cayennensis (Gmelin, 1789)1 - R C2 -

Trochilidae Vigors, 1825

Glaucis hirsutus (Gmelin, 1788)1 - R F1 -

Phaethornis maranhaoensis Grantsau, 19682 - - - -

Phaethornis nattereri Berlepsch, 1887 - RC F1 -

Phaethornis ruber (Linnaeus, 1758)1A RC RC F1 -

Tabela 1. Continuação...
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Táxons/abundância relativa APA Ilha do Bananal/
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Parque Estadual 
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Habitat Status

Phaethornis pretrei (Lesson & Delattre, 1839) R R F2 -

Eupetomena macroura (Gmelin, 1788)1A I R F2 -

Anthracothorax nigricollis (Vieillot, 1817)1 R I F2 -

Chrysolampis mosquitus (Linnaeus, 1758) R - C2 -

Lophornis gouldii (Lesson, 1832) R - C1 -

Chlorostilbon mellisugus (Linnaeus, 1758)* - R C1 -

Thalurania furcata (Gmelin, 1788)1 I I F2 -

Hylocharis cyanus (Vieillot, 1818)2 - - - -

Polytmus guainumbi (Pallas, 1764)1 - I C1 -

Amazilia versicolor (Vieillot, 1818) - I F2 -

Amazilia fimbriata (Gmelin, 1788)1 R R C2 -

Heliomaster longirostris (Audebert & Vieillot, 1801)1 I R F2 -

Trogonidae Lesson, 1828

Trogon viridis Linnaeus, 17661* I RC F1 -

Trogon curucui Linnaeus, 1766 I R F1 -

Trogon (cf) violaceus Gmelin, 1788* - ER F1 -

Trogon melanurus Swainson, 18381* I RC F1 -

Alcedinidae Rafinesque, 1815

Megaceryle torquata (Linnaeus, 1766)1 C C A -

Chloroceryle amazona (Latham, 1790)1 RC C A -

Chloroceryle americana (Gmelin, 1788)1 RC RC A -

Chloroceryle inda (Linnaeus, 1766)1 I RC A -

Chloroceryle aenea (Pallas, 1764)1 I RC A -

Momotidae Gray, 1840

Momotus momota (Linnaeus, 1766)1 I I F1 -

Galbulidae Vigors, 1825

Brachygalba lugubris (Swainson, 1838)1A ER - F1 -

Galbula ruficauda Cuvier, 18161 C C F2 -

Bucconidae Horsfield, 1821

Notharchus tectus (Boddaert, 1783)1A* R R F1 -

Bucco tamatia Gmelin, 17881* R I F1 ENA

Nystalus chacuru (Vieillot, 1816) I - C1 -

Nystalus maculatus (Gmelin, 1788)1A I I C2 -

Monasa nigrifrons (Spix, 1824)1 C C F2 -

Chelidoptera tenebrosa (Pallas, 1782)1 RC RC F2 -

Ramphastidae Vigors, 1825

Ramphastos toco Statius Muller, 17761 RC I C2 -

Ramphastos vitellinus Lichtenstein, 18231 RC RC F1 -

Pteroglossus inscriptus Swainson, 18221* R RC F1 ENA

Pteroglossus aracari (Linnaeus, 1758)1 I RC F2 -

Pteroglossus castanotis Gould, 1834 R - F2 -

Picidae Leach, 1820

Picumnus albosquamatus d’Orbigny, 18401 I I F2 -

Melanerpes candidus (Otto, 1796)1 RC RC C2 -

Melanerpes cruentatus (Boddaert, 1783)1 I RC F2 -

Veniliornis affinis (Swainson, 1821)2 - - - -

Veniliornis passerinus (Linnaeus, 1766)2 - - - -

Piculus flavigula (Boddaert, 1783)1 R RC F1 -

Piculus chrysochloros (Vieillot, 1818)1 I - F2 -

Colaptes melanochloros (Gmelin, 1788)1 - R C2 -
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Colaptes campestris (Vieillot, 1818)1A RC R C2 -

Celeus elegans (Statius Muller, 1776)* - ER F1 ENA

Celeus flavescens (Gmelin, 1788)1 RC C F2 -

Celeus flavus (Statius Muller, 1776)1 R R F1 -

Celeus torquatus (Boddaert, 1783)1* - ER F2 -

Dryocopus lineatus (Linnaeus, 1766)1 I RC C2 -

Campephilus rubricollis (Boddaert, 1783)1* R R F1 ENA

Campephilus melanoleucos (Gmelin, 1788)1 R R F2 -

Melanopareiidae Irestedt, Fjeldså, Johansson & Ericson, 2002

Melanopareia torquata (Wied, 1831) R - C1 ENC

Thamnophilidae Swainson, 1824

Taraba major (Vieillot, 1816)1 I R F2 -

Sakesphorus luctuosus (Lichtenstein, 1823)1* RC C F1 ENA

Thamnophilus doliatus (Linnaeus, 1764)1 - C F2 -

Thamnophilus pelzelni Hellmayr, 19241A R I C2 -

Thamnophilus amazonicus Sclater, 18581* - I F1 ENA

Dysithamnus mentalis (Temminck, 1823)1 RC I F1 -

Myrmotherula multostriata Sclater, 18581 - I F1

Myrmotherula axillaris (Vieillot, 1817)1 - I F1 -

Herpsilochmus atricapillus Pelzeln, 18681 C RC F1 -

Herpsilochmus longirostris Pelzeln, 18681 - R F1 ENC

Formicivora grisea (Boddaert, 1783)1 C C F2 -

Formicivora rufa (Wied, 1831)1 I I C2 -

Cercomacra ferdinandi Snethlage, 19281 I RC F1 VUA,B, ENC

Hypocnemoides maculicauda(Pelzeln, 1868)1* RC C F1 ENA

Dendrocolaptidae Gray, 1840

Dendrocincla fuliginosa (Vieillot, 1818)1* R - F1 -

Sittasomus griseicapillus (Vieillot, 1818)1 I I F1 -

Nasica longirostris (Vieillot, 1818)1* - RC F2 ENA

Dendrocolaptes certhia (Boddaert, 1783)* I I F1 ENA

Xiphorhynchus picus (Gmelin, 1788)1 I RC F2 -

Xiphorhynchus obsoletus (Lichtenstein, 1820)2 - - - -

Xiphorhynchus guttatus (Lichtenstein, 1820)1 R R F1 ENA

Lepidocolaptes angustirostris (Vieillot, 1818)1 I - C2 -

Furnariidae Gray, 1840

Furnarius figulus (Lichtenstein, 1823)1 - RC C2 -

Furnarius leucopus Swainson, 18381 - RC C2 -

Furnarius rufus (Gmelin, 1788) R - C2 -

Synallaxis albescens Temminck, 18231 R - C1 -

Synallaxis simoni Hellmayr, 19071 - ER C1 VUA,B, ENC

Cranioleuca vulpina (Pelzeln, 1856)1 I RC F1 -

Certhiaxis cinnamomeus (Gmelin, 1788)1 RC C A -

Certhiaxis sp.1 - RC A -

Phacellodomus ruber (Vieillot, 1817)1 R RC C2 -

Xenops minutus (Sparrman, 1788)1 R R F1 -

Xenops rutilans Temminck, 18212 - - - -

Tyrannidae Vigors, 1825

Leptopogon amaurocephalus Tschudi, 18461 R - F1 -

Hemitriccus minor (Snethlage, 1907)2 - - - -

Corythopis torquatus (Tschudi, 1844)* ER - F1 ENA
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Hemitriccus striaticollis (Lafresnaye, 1853)1* I I F1 -

Hemitriccus minimus (Todd, 1925)1* - I F1 ENA

Poecilotriccus fumifrons (Hartlaub, 1853)1 - I F1 -

Poecilotriccus latirostris (Pelzeln, 1868)1 - I F1 -

Todirostrum maculatum (Desmarest, 1806)1 - C F1 ENA

Todirostrum cinereum (Linnaeus, 1766)1 R - F2 -

Tyrannulus elatus (Latham, 1790)1 R - C2 -

Myiopagis gaimardii (d’Orbigny, 1839)1 I R F1 -

Myiopagis viridicata (Vieillot, 1817)1 I RC F1 -

Elaenia flavogaster (Thunberg, 1822)1 I I C2 -

Elaenia spectabilis Pelzeln, 18681 - I C2 -

Elaenia parvirostris Pelzeln, 1868 I - C1 -

Elaenia cristata Pelzeln, 18681A I I C1 -

Elaenia chiriquensis Lawrence, 1865 I I C1 -

Ornithion inerme Hartlaub, 1853* R R F1 -

Camptostoma obsoletum (Temminck, 1824)1 I RC F2 -

Suiriri suiriri (Vieillot, 1818) R - C2 -

Serpophaga hypoleuca Sclater & Salvin, 18661 - I C2 ENA

Phaeomyias murina (Spix, 1825)1 R - F2 -

Euscarthmus meloryphus Wied, 18312 - - - -

Inezia subflava (Sclater & Salvin, 1873)1 - RC F1 -

Myiornis ecaudatus (d’Orbigny & Lafresnaye, 1837) - ER F2 -

Tolmomyias sulphurescens (Spix, 1825)1 R RC F1 -

Tolmomyias assimilis (Pelzeln, 1868)2 - - - -

Tolmomyias poliocephalus (Taczanowski, 1884)2 - - - -

Tolmomyias flaviventris (Wied, 1831)1 I - F1 -

Platyrinchus mystaceus Vieillot, 1818 R R F1 -

Platyrinchus platyrhynchos (Gmelin, 1788)2 - - - -

Myiophobus fasciatus (Statius Muller, 1776)1 R - C2 -

Myiobius atricaudus Lawrence, 18631 ER - F1 -

Terenotriccus erythrurus (Cabanis, 1847)* R - F1 -

Lathrotriccus euleri (Cabanis, 1868)1 I I F1 -

Cnemotriccus fuscatus (Wied, 1831)1 I I F1 -

Pyrocephalus rubinus (Boddaert, 1783) - - - -

Knipolegus poecilocercus (Pelzeln, 1868)1 - ER F1 ENA

Knipolegus orenocensis Berlepsch, 18641* - I F1 ENA

Satrapa icterophrys (Vieillot, 1818)1 - ER C2 -

Xolmis cinereus (Vieillot, 1816) RC - C1 -

Fluvicola albiventer (Spix, 1825)1 RC I A -

Colonia colonus (Vieillot, 1818)2 - - - -

Arundinicola leucocephala (Linnaeus, 1764)1 RC I A -

Legatus leucophaius (Vieillot, 1818)1 RC R F2 -

Myiozetetes cayanensis (Linnaeus, 1766)1 RC C F2 -

Myiozetetes similis (Spix, 1825)1 I - F2 -

Pitangus sulphuratus (Linnaeus, 1766)1 C C C2 -

Philohydor lictor (Lichtenstein, 1823)1 R RC C2 -

Myiodynastes maculatus (Statius Muller, 1776)1A I R F2 -

Megarynchus pitangua (Linnaeus, 1766)1 RC I F2 -

Empidonomus varius (Vieillot, 1818) - R F2 -
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Griseotyrannus aurantioatrocristatus  
(d’Orbigny &  Lafresnaye, 1837)1

R - C2 -

Tyrannus albogularis Burmeister, 18561 I - C1 -

Tyrannus melancholicus Vieillot, 18191 C RC C2 -

Tyrannus savana Vieillot, 18081 RC R C1 -

Rhytipterna simplex (Lichtenstein, 1823)1 R - F1 -

Sirystes sibilator (Vieillot, 1818) R - F1 -

Casiornis fuscus Sclater & Salvin, 18732 - - - -

Casiornis rufus (Vieillot, 1816)2A - - - -

Myiarchus tuberculifer (d’Orbigny & Lafresnaye, 1837)1* R R F2 -

Myiarchus swainsoni Cabanis & Heine, 1859 I - F2 -

Myiarchus ferox (Gmelin, 1789)1 I RC F2 -

Myiarchus tyrannulus (Statius Muller, 1776)1A - R F2 -

Ramphotrigon ruficauda (Spix, 1825)2 - - -

Attila cinnamomeus (Gmelin, 1789)1 - RC F1 ENA

Cotingidae Bonaparte, 1849

Lipaugus vociferans (Wied, 1820)1* C - F1 -

Gymnoderus foetidus (Linnaeus, 1758)1* I RC F1 ENA

Querula purpurata (Statius Muller, 1776)1* RC RC F1 -

Pipridae Rafinesque, 1815

Neopelma pallescens (Lafresnaye, 1853) I - F1 -

Tyranneutes stolzmanni (Hellmayr, 1906)1* I C F1 ENA

Machaeropterus pyrocephalus (Sclater, 1852)* I ER F1 ENA

Manacus manacus (Linnaeus, 1766)1 I C F1 -

Chiroxiphia pareola (Linnaeus, 1766)* R F1

Xenopipo atronitens Cabanis, 1847 - ER F1 ENA

Heterocercus linteatus (Strickland, 1850)* - ER F1 ENA

Pipra fasciicauda Hellmayr, 19061 RC C F1 -

Pipra rubrocapilla Temminck, 1821* RC - F1 -

Tityridae Gray, 1840

Tityra inquisitor (Lichtenstein, 1823)1 - R F1 -

Tityra cayana (Linnaeus, 1766) I C F1 -

Tityra semifasciata (Spix, 1825)1* I R F1 -

Pachyramphus polychopterus (Vieillot, 1818) R - F2 -

Xenopsaris albinucha (Burmeister, 1869)2 - - - -

Vireonidae Swainson, 1837

Cyclarhis gujanensis (Gmelin, 1789)1* RC - F2 -

Vireo olivaceus (Linnaeus, 1766)1 RC I F2 -

Hylophilus semicinereus Sclater & Salvin, 18671* - I F1 ENA

Hylophilus pectoralis Sclater, 18661* I RC F1 ENA

Corvidae Leach, 1820

Cyanocorax cristatellus (Temminck, 1823)2 - - - -

Cyanocorax cyanopogon (Wied, 1821) RC RC F2 -

Hirundinidae Rafinesque, 1815

Tachycineta albiventer (Boddaert, 1783)1 RC C A -

Progne tapera (Vieillot, 1817)1 RC RC C2 -

Progne subis (Linnaeus, 1758) C C C1 VN

Progne chalybea (Gmelin, 1789)1 RC RC C2 -

Stelgidopteryx ruficollis (Vieillot, 1817)1 RC C C2 -
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Riparia riparia (Linnaeus, 1758) - - - -

Hirundo rustica Linnaeus, 17581 - R C1 VN

Troglodytidae Swainson, 1831

Troglodytes musculus Naumann, 18231 RC R C2 -

Pheugopedius genibarbis (Swainson, 1838)1 RC RC F1 -

Cantorchilus leucotis (Lafresnaye, 1845)1 C C F1 -

Donacobiidae Aleixo & Pacheco, 2006

Donacobius atricapilla (Linnaeus, 1766)1 I RC A -

Polioptilidae Baird, 1858

Polioptila dumicola (Vieillot, 1817)1 I RC F2 -

Turdidae Rafinesque, 1815

Turdus leucomelas Vieillot, 18181A C C F2 -

Turdus amaurochalinus Cabanis, 18501 R - C2 -

Turdus fumigatus Lichtenstein, 18231* - ER F1 -

Turdus albicollis Vieillot, 1818 R - F1 -

Mimidae Bonaparte, 1853

Mimus saturninus (Lichtenstein, 1823) RC I C1 -

Motacillidae Horsfield, 1821

Anthus lutescens Pucheran, 18551 - I C1 -

Coerebidae d’Orbigny & Lafresnaye, 1838

Coereba flaveola (Linnaeus, 1758)1 RC C F2 -

Thraupidae Cabanis, 1847

Schistochlamys melanopis (Latham, 1790) R R C2 -

Schistochlamys ruficapillus (Vieillot, 1817) R ER C2 -

Cissopis leverianus (Gmelin, 1788)1A R - F1 -

Compsothraupis loricata (Lichtenstein, 1819) - ER C2 -

Nemosia pileata (Boddaert, 1783) I R F2 -

Thlypopsis sordida (d’Orbigny & Lafresnaye, 1837)1 - I F2 -

Cypsnagra hirundinacea (Lesson, 1831) R - C1 -

Piranga flava (Vieillot, 1822) - ER C2 -

Eucometis penicillata (Spix, 1825)1 - R F1 -

Tachyphonus cristatus (Linnaeus, 1766)1 RC I F1 -

Tachyphonus luctuosus d’Orbigny & Lafresnaye, 18371* R I F1 -

Tachyphonus rufus (Boddaert, 1783)1 I I F2 -

Ramphocelus carbo (Pallas, 1764)1 C C F2 -

Thraupis sayaca (Linnaeus, 1766)1 C R C2 -

Thraupis palmarum (Wied, 1823)1 C RC F2 -

Tangara cayana (Linnaeus, 1766) RC R C2 -

Tersina viridis (Illiger, 1811)1 R R F2 -

Dacnis cayana (Linnaeus, 1766)1 RC I F2 -

Cyanerpes cyaneus (Linnaeus, 1766) I - F1 -

Hemithraupis guira (Linnaeus, 1766)1 I - C2 -

Conirostrum speciosum (Temminck, 1824) - I F2 -

Emberizidae Vigors, 1825

Ammodramus humeralis (Bosc, 1792)1A RC RC C1 -

Ammodramus aurifrons (Spix, 1825)1 - C A -

Sicalis columbiana Cabanis, 18511 RC RC A -

Emberizoides herbicola (Vieillot, 1817)1 I I C1 -

Volatinia jacarina (Linnaeus, 1766)1 RC RC C1 -

Tabela 1. Continuação...



199

Distribuição e conservação de aves na região do Cantão-TO

http://www.biotaneotropica.org.br/v9n1/pt/abstract?inventory+bn02609012009 http://www.biotaneotropica.org.br

Biota Neotrop., vol. 9, no. 1, Jan./Mar. 2009

Táxons/abundância relativa APA Ilha do Bananal/
Cantão

Parque Estadual 
do Cantão

Habitat Status

Sporophila schistacea (Lawrence, 1862)1* R - C1 -

Sporophila plumbea (Wied, 1830)1A I I C1 -

Sporophila collaris (Boddaert, 1783)1 R R A -

Sporophila lineola (Linnaeus, 1758)1 I I C1 -

Sporophila nigricollis (Vieillot, 1823)1 R R C2 -

Sporophila caerulescens (Vieillot, 1823)1 I I C2 -

Sporophila leucoptera (Vieillot, 1817)2 - - - -

Sporophila bouvreuil (Statius Muller, 1776)1 R - C2 -

Sporophila castaneiventris Cabanis, 18491 I C2 ENA

Sporophila angolensis (Linnaeus, 1766)1 I I C2 -

Arremon taciturnus (Hermann, 1783)1 I RC F1 -

Charitospiza eucosma Oberholser, 1905 - - C1 NTB, ENC

Coryphospingus pileatus (Wied, 1821) I I C2 -

Paroaria gularis (Linnaeus, 1766)1 R I F2 -

Paroaria baeri Hellmayr, 1907 - ER F2 ENC

Cardinalidae Ridgway, 1901

Saltator maximus (Statius Muller, 1776)1 RC R F2 -

Saltator coerulescens Vieillot, 18171 - RC F2 -

Saltator atricollis Vieillot, 1817 I - C1 ENC

Cyanocompsa cyanoides (Lafresnaye, 1847)2 - - - -

Parulidae Wetmore, Friedmann, Lincoln, Miller, Peters, van Rossem, van Tyne & Zimmer 1947

Basileuterus culicivorus (Deppe, 1830) RC I F1 -

Basileuterus flaveolus (Baird, 1865)1 RC R F1 -

Granatellus pelzelni Sclater, 18651 - R F1 ENA

Icteridae Vigors, 1825

Psarocolius decumanus (Pallas, 1769)1 I I F2 -

Cacicus solitarius (Vieillot, 1816)1 RC C F2 -

Cacicus cela (Linnaeus, 1758)1* C C F2 -

Icterus cayanensis (Linnaeus, 1766)1A R R F2 -

Icterus jamacaii (Gmelin, 1788)1 - R F2 -

Gnorimopsar chopi (Vieillot, 1819)1A C I C2 -

Molothrus oryzivorus (Gmelin, 1788)1 - R C2 -

Molothrus bonariensis (Gmelin, 1789)1 R R C2 -

Sturnella militaris (Linnaeus, 1758) - ER C1 -

Fringillidae Leach, 1820

Euphonia chlorotica (Linnaeus, 1766)1 RC RC C2 -

Euphonia violacea (Linnaeus, 1758)1 RC RC F2 -

Passeridae Rafinesque, 1815

Passer domesticus (Linnaeus, 1758)1 RC - C1 -
1Aves listadas no Plano de Manejo do Parque Estadual do Cantão para os limites do PEC (Tocantins 2004a); 1AAves listadas no Plano de Manejo do Parque 
Estadual do Cantão fora dos limites do PEC (Tocantins 2004a); 2Aves listadas no Plano de Manejo do Parque Estadual do Cantão para os limites do PEC 
(Tocantins 2004a) não registradas neste estudo. 2AAves listadas no Plano de Manejo do Parque Estadual do Cantão fora dos limites do PEC (Tocantins 
2004a) não registradas neste estudo (estas espécies não foram consideradas para a abundância relativa e preferência de hábitat); AEspécies Ameaçadas seg-
undo a Lista Nacional das Espécies da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção (MMA 2003); BEspécies Ameaçadas segundo a lista vermelha das espécies 
ameaçadas globalmente da IUCN (2006); *Espécies encontradas no Cerrado com centro de distribuição na Amazônia segundo Silva (1996); nomenclatura 
segundo o Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (2007). Abundância relativa: Comum (C): espécie registrada entre 100% e 75% das visitas à 
campo; Relativamente Comum (RC): espécie registrada entre 74% e 50% das visitas à campo; Incomuns (I): espécie registrada entre 49% e 25% das visitas 
à campo; Raras (R): Espécie registrada entre 24% e 6% das visitas à campo; Extremamente Raras (ER): espécie registrada em 1 ou 2 ocasiões. Habitat: 
F1 - Estritamente Florestal; F2 - Florestal com utilização de área campestre ou aberta; C1 - Estritamente campestre; C2 - Campestre com utilização de área 
florestada; A - Ambiente aquático (rios, lagos, margem, praias). Endemismos: ENC - Espécies de aves endêmicas do Cerrado (Silva 1997, Silva e Santos 
2005); ENA - Espécies de aves endêmicas da Amazônia, segundo Stotz et al. (1996). Nível de ameaça: NT - Quase ameaçada; VU - Vulnerável à extinção. 
Status migratório: VN - Visitante do Hemisfério Norte. 
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registros de um ninho localizado no extremo sul do PEC, construído 
em árvore de jatobá (Hymenaea stilbocarpa), sob a qual foram en-
contrados restos de mamíferos de médio porte (paca, cutia e macaco 
Alouatta sp.) (Roberto Marapiranga, comunicação pessoal). 

Alipiopsitta xanthops (Spix, 1824) - papagaio endêmico do 
 Cerrado (Silva 1995, 1997) é dado como globalmente quase ameaça-
do, principalmente devido à grande modificação antrópica do Cerrado 
(IUCN 2006). Na área de estudo um único registro foi efetuado de 
um bando com nove indivíduos, às margens da rodovia TO - 080, na 
APA, entre os municípios de Marianópolis e Caseara. Ainda que seja 
escasso na região estudada, a presença de A. xanthops foi assinalada 
em outras localidades do Estado. Braz e colaboradores (2003) detec-
taram a espécie na região do Jalapão (à leste) e Olmos et al. (2004) na 
região de Wanderlândia-Babaçulândia (à nordeste). No sul/sudeste do 
Estado, Pacheco & Olmos (2006) descrevem uma numerosa popula-
ção para a região de Aurora do Tocantins, T. Dornas e R.T. Pinheiro 
registraram sua presença no município de Rio da Conceição enquanto 
E.Reis e R.T. Pinheiro no Parque Estadual do Lajeado e R.T. Pinheiro 
na área urbana de Palmas, região central do Estado, indicando uma 
ampla distribuição desta espécie no Tocantins.

Celeus torquatus (Boddaert, 1783) - pica-pau amazônico, 
apresenta subespécie disjunta na Mata Atlântica (Celeus torquatus 
 tinnunculus) onde está sob ameaça de extinção (Sick 1997, MMA 
2003). Pacheco & Olmos (2006) relatam a presença da espécie para 
o estado do Tocantins em matas ciliares de Aurora do Tocantins 
(sudeste do Estado), sendo possivelmente o registro mais ocidental 
da população amazônica. O presente estudo traz o registro de um 
único individuo, às margens do rio do Côco na porção norte do 
PEC, próximo ao lago Pesqueirão (9° 20’ 26” S e 49° 58’ 29” W). 
Sua visualização se deu em mata sazonalmente alagada, no extrato 
de sub-dossel, o qual é indicado como mais utilizado pela espécie 
(Walther 2002). Os registros efetuados por Tocantins (2004a) verifi-
caram ocorrência de C. torquatus na mesma vegetação sazonalmente 
alagada do Parque Estadual do Cantão.

Synallaxis simoni Hellmayr, 1907 - furnarídeo considerado endê-
mico da bacia do Araguaia (Silva 1995, 1996, 1997, Sick 1997), com 
distribuição restrita a sua porção média, é substituído por seu congê-
nere amazônico, S. gujanensis mais ao norte (Olmos et al. 2004). Até 
recentemente era considerado subespécie de S. albilora, proposição 
desconsiderada devido ao padrão de distribuição da espécie, restrita 
à planície do médio Araguaia, igualmente a Cercromarca ferdinandi 
e Paroaria baeri (Silva 1996). Buzzetti (2001) em estudos anteriores 
no PEC, estudou biometria, bioacústica e alguns aspectos ligados 
reprodução de S. simoni podendo verificar expressivas diferenças 
acústicas e morfológicas em relação a S. albilora. Assim como ocor-
rido em Tocantins (2004a), presenciamos e gravamos um indivíduo 
em ilha fluvial no rio Araguaia (9° 15’ 53” S e 50° 00’ 39” W) e às 
margens do rio do Côco (9° 21’ 23” S e 49° 58’ 39” W). S. simoni 
é considerada ameaçado de extinção (MMA 2003, Machado et al. 
2005). Segundo o Plano de Manejo do PEC, as atividades turísticas 
desenvolvidas, nos meses de seca, nas praias das ilhas fluviais do 
PEC, representam o principal fator de ameaça à presença da espécie 
(Tocantins 2004b). 

Cercomacra ferdinandi Snethlage, 1928 - tem sua distribuição 
restrita ao Estado do Tocantins e divisa com o Maranhão, ocorrendo 
na margem leste do rio Araguaia a partir da Ilha do Bananal e a oeste 
do rio Tocantins no norte do Estado, em tributários de ambos os rios 
(Olmos et al. 2006). Listada como vulnerável (MMA 2003, IUCN 
2006), é relativamente comum em toda a extensão do P. E. Cantão. 
A supressão da vegetação ribeirinha em função da construção de 
hidrelétricas é tida como a maior ameaça à espécie (Olmos et al. 
2006), entretanto, na área de estudo as ameaças se devem à destrui-
ção do habitat promovido pelo incremento das monoculturas e dos 

um fornecido por Tocantins (2004a) e outro por este estudo. A espé-
cie encontra-se na categoria de quase-ameaçada principalmente em 
função da degradação e perda do seu habitat natural e a caça (IUCN 
2006). Entretanto, na área de estudo da APA e no Estado do Tocantins, 
esta espécie é comum, sendo avistada com freqüência tanto em áreas 
naturais do Cerrado como em áreas cultivadas e pastagens. Não há 
registro de pressão de caça localmente.

Neochen jubata (Spix, 1825) – considerada quase-ameaçada em 
função da forte pressão de caça e destruição dos rios para construção 
de complexos hidroelétricos (IUCN 2006), o pato-corredor é uma 
espécie relativamente comum no Parque Estadual do Cantão. É re-
gularmente avistada em pequenos bandos de quatro a dez indivíduos, 
principalmente nos meses centrais do ano quando, em função da 
estiagem, se formam bancos de areia nas margens do rio do Côco, 
Javaés e Araguaia. De acordo com Birdlife (2006), as maiores po-
pulações desta espécie se encontram no norte da Bolívia e na Ilha do 
Bananal. Entretanto, em função da degradação dos ambientes naturais 
na Ilha do Bananal, o Parque Estadual do Cantão parece ser uma das 
principais áreas protegidas onde esta espécie ocorre no Brasil.

Penelope ochrogaster Pelzeln, 1870 – endêmica do Cerrado 
(Silva 1995, 1997) e globalmente ameaçada de extinção (MMA 
2003, Machado et al. 2005, IUCN 2006), o jacu-de-barriga-vermelha 
apresenta alta densidade populacional na RPPN SESC-Pantanal 
(Antas 2004). Segundo Olmos (2003) a região norte do Pantanal do 
Mato Grosso parece ser a área que comporta as maiores populações 
desta espécie. No Estado do Tocantins, P. ochrogaster foi registrado 
no Parque  Estadual do Cantão (Tocantins 2004a) e no entorno da Ilha 
do Bananal (Olmos 2003). Entretanto, parece ter uma distribuição 
muito mais ampla, havendo o provável registro de sua ocorrência no 
norte do Estado, em Wanderlândia e Santa Fé do Araguaia (SEPLAN 
2005), para o vale do rio Paranã (sudeste do Estado) onde é local-
mente comum (Pacheco & Olmos 2006) e para a região central, na 
área de influência da UHE Luis Eduardo Magalhães (R.T. Pinheiro, 
observação pessoal). Nossos registros mostram que P. ochrogaster é 
comum no PEC, área que provavelmente comporta as maiores popu-
lações desta espécie no oeste do Tocantins, sendo vista regularmente 
e encontrada em toda sua extensão, inclusive nas áreas de uso mais 
intensivo, formando pequenos bandos ou individualmente (Dornas & 
Pinheiro 2007). No entorno (APA), os poucos remanescentes flores-
tais, isolados por áreas de pastagem, tornaram a espécie escassa o que 
poderia estar restringindo sua ocorrência apenas aos remanescentes 
florestais de maior tamanho.

Harpyhaliaetus coronatus (Vieillot, 1817) - classificada como 
vulnerável (MMA 2003), esta espécie foi elevada à categoria de 
ameaçada pela IUCN em virtude do reduzido número de populações 
e a distribuição fragmentada das mesmas (IUCN 2006). Na região do 
Cantão é considerada extremamente rara, sendo avistada em maio de 
2005, pousada sob uma árvore seca em área de pastagem na Fazenda 
Rincão, município de Caseara (09° 30’ 53” S e 49° 51’ 18” W). No 
PEC, um indivíduo foi visualizado, em meados de agosto de 2006, 
em sobrevôo planado, sobre o rio Javaés, próximo ao Centro de 
Pesquisas Canguçu – UFT (09° 58’ 57’’ S e 50° 00’ 54’’ W). A caça 
a esta espécie não foi constatada, entretanto, a destruição do hábitat 
seria o fator de maior risco para a espécie na região.

Harpia harpyja (Linnaeus, 1758) - considerada como quase ame-
açada (IUCN 2006), possuía ampla distribuição em todo o Brasil, mas 
atualmente encontra-se extinto ou quase-extinto em diversas regiões 
do sul, sudeste e centro-oeste. Sua presença foi registrada através de 
registros fotográficos em julho de 2005 no Parque  Estadual do Cantão, 
próximo ao furo da Barreirinha (09° 24’ 13” S e 50° 00’ 03” W). Es-
pécie localmente rara, não existindo registros anteriores para o  Parque 
(Tocantins 2004a), APA Bananal/Cantão (MRS 1999) e  PARNA 
 Araguaia (MMA/Eletronorte/Proaves 2001). Entretanto, existem 
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assentamentos rurais ao longo das margens do rio do Côco, Caiapó 
e seus afluentes.

Charitospiza eucosma Oberholser, 1905 - considerado endêmico e 
com ampla ocorrência no Cerrado (Silva 1995, 1996, 1997), é classifi-
cado como globalmente quase-ameaçado de extinção, principalmente 
pela perda de habitats do Cerrado decorrentes dos grandes empre-
endimentos de pecuária e monocultura (IUCN 2006). Cavalcanti & 
Alves (1997) discutem sobre sua especialidade e pioneirismo em 
colonizar e forragear em ambientes queimados. A ocorrência desta 
espécie na área de estudo se deu apenas na região da APA, em áreas 
de cerrado típico, em estradas vicinais próximo ao assentamento 
Manchete (09° 46’ 75” S e 49° 55’ 03” W), não sendo visualizada 
no PEC. Para o Tocantins, C. eucosma parece ter uma ampla distri-
buição, possuindo registros por diversas localidades do estado (Braz 
et al. 2003, Bagno & Abreu, 2001, Pinheiro 2004, Tocantins 2004a, 
Pacheco & Olmos 2006 e Dornas & Pinheiro 2007 obs. pessoal na 
Serra das Mangabeiras no município de Rio da Conceição). 

1. Registros novos e importantes 

Informações referentes à Hemitriccus minimus, Heterocercus 
 linteatus, Xenopipo atronitens e Paroaria baeri, encontra-se em  Pinheiro 
e Dornas (submetido) e Sturnella militaris em Dornas et al. (2007).

Egretta caerulea (Linnaeus, 1758) - ardeídeo de coloração violá-
cea (adulto); é a garça mais adaptada aos lamaçais de vazante (Sick 
1997), sendo comum em áreas marítimas e manguezais (Sigrist 2006). 
Rapolle e colaboradores (1993) consideram a possibilidade de migra-
ções oriundas da região neártica para a espécie, no entanto, a presença 
de populações reprodutivas e residentes na região neotropical é bem 
marcante. Em janeiro de 2006, foi constatado o primeiro registro 
para o Parque Estadual do Cantão. Um indivíduo adulto e solitário 
foi visualizado na praia da Ilha (09° 14’ 02’’ S e 49° 58’ 37” W), 
região de confluência do rio do Côco e rio Araguaia, durante o 
período de cheia.

Falco peregrinus Tunstall, 1771 - espécie cosmopolita, apresenta 
populações migratórias neárticas (Rapolle et al. 1993, Sick 1997, 
Stotz et al. 1996). Sua presença foi constada em abril de 2006, na por-
ção norte do Parque Estadual do Cantão, no topo de árvores de grande 
porte, às margens do rio Araguaia. Devido ao tamanho avantajado do 
espécime observado pareceu tratar-se de uma fêmea. Mestre (2006) 
relata capturas no Brasil de indivíduos com mais de 14.000 km de 
distância entre o local de captura e anilhamento, a maioria para estados 
do sul-sudeste do Brasil. Devido ao período do ano cujo registro foi 
verificado, este indivíduo provavelmente estava retornando à região 
neártica para o início do próximo período reprodutivo, utilizando a 
calha do rio Araguaia como rota migratória.

Bucco tamatia Gmelin, 1788 - espécie inconspícua encontrada 
nas matas de igapó, várzea e matas alagadas (Sick 1997). Entretanto, 
sua presença também é dada para florestas de terra firme e campi-
naranas (Borges et al. 2001). No atual estudo foram visualizados 
indivíduos da espécie em toda extensão do PEC, sempre associados 
a áreas de matas alagadas. Ainda que diversos autores (Schauensee & 
Phelps 1978, Hilty & Brown 1986, Sick 1997) limitam a distribuição 
desta espécie a Amazônia centro-ocidental, este e recentes registros 
têm confirmado a presença de B. tamatia para a região oriental da 
Amazônia (Tocantins 2004a, Pacheco & Olmos 2005, Silveira 2006, 
Hass et al. 2007, Pacheco et al. 2007). Todavia, Pinheiro (2004), 
apresenta o registro de B. tamatia para a região central do estado do 
Tocantins. Portanto, a ocorrência desta espécie se expande além dos 
domínios amazônicos, adentrando-se ao bioma Cerrado. A presença 
das florestas ombrófilas, desde a calha do rio Araguaia, a oeste, até 
o centro norte do Tocantins, justificam a magnitude da ocorrência de 
B. tamatia, ainda que tais ambientes encontram-se fortemente frag-
mentados. Silva (1995) afirma forte dependência deste bucconídeo à 

habitats florestais, de modo que, os registros de indivíduos da espécie 
nas florestas ombrófilas da região de Wanderlândia, centro-norte 
do Tocantins, reafirmam e corroboram a amplitude geográfica de 
B. tamatia. Entretanto, conforme discutido por Olmos et al. (2004), 
a destruição deste habitat é rapidamente sentida pela espécie, com o 
conseqüente declínio e extinção de suas populações. 

Myrmotherula multostriata Sclater, 1858 - espécie anteriormente 
considerada subespécie de M. surinamensis, foi recentemente sepa-
rada como espécie independente (Isler et al. 1999). Possui ampla 
distribuição ocorrendo do leste Amazônico, desde o litoral paraense 
até a Amazônia ocidental no Peru, alcançando o sul e sudeste do 
Pará (Isler et al. 1999, Pacheco et al. 2007). Para o Tocantins existem 
registros recentes para a região de Wanderlândia (Olmos et al. 2004) 
e o atual registro para o Parque Estadual do Cantão. Estas duas novas 
localidades implicam no aumento de sua área de ocorrência, sendo 
estes os registros mais orientais para a espécie, em relação ao seu 
centro de distribuição. Importante ressaltar o registro de nidificação 
da espécie e de uma população bem numerosa no Parque Estadual do 
Cantão. Esta espécie, fortemente ligada às matas de várzea e igapó 
(Sigrist 2006), encontra habitats ideais, justificando a sua presença 
em diferentes áreas alagadas do PEC. 

Herpsilochmus longirostris Pelzeln, 1868 - espécie dependente 
de áreas florestais (Silva 1995, 1997) é considerada endêmica e lar-
gamente distribuída para o Cerrado (Silva 1995, Stotz et al. 1996). 
Willis (1992) discute sua origem a partir da especiação conjunta à 
H. pectoralis, congênere associadas a áreas da Caatinga. Esta espécie 
registrada próximo à ilha do Bananal, em áreas florestais do sul do 
PEC (09° 58’ 57’’ S e 50° 00’ 54’’ W), assim como pelos estudos 
anteriores (Tocantins 2004a), parece ter no PEC sua ocorrência mais a 
noroeste para o Cerrado quando comparada a sua área de distribuição 
geográfica atual (Ridgely & Tudor 1994, Sick 1997).

Attila cinnamomeus (Gmelin, 1789) - tiranídeo amazônico, pre-
fere as matas de igapó e matas de várzeas, beira de lagos e florestas 
ribeirinhas (Sick 1997, Borges & Carvalhães 2000, Sigrist 2006). 
Esta espécie foi observada por toda a extensão do PEC, sempre 
associada a regiões alagadas, assim como pelos estudos conduzidos 
por Tocantins (2004a). Diversos autores (Schauensee & Phelps 1978, 
Hilty & Brown 1986, Ridgely & Tudor 1994, Sick 1997, Sigrist 1996) 
relatam a ocorrência desta espécie para quase toda região amazônica, 
exceto para o leste-sudeste amazônico. Desta maneira, os registros 
apresentados e a documentação fotográfica para o PEC, somados 
aos registros dessa espécie para a região de matas ombrófilas no 
município de Wanderlândia, norte do Tocantins (Olmos et al. 2004) 
são os mais orientais dentro dos domínios da Amazônia, implicando 
no aumento da ocorrência da distribuição da espécie até a região de 
transição com o bioma Cerrado. 

Progne subis (Linnaeus, 1758) - oriundas da América do Norte 
(Sick 1997), migram aos milhares para a América do Sul entre setem-
bro e março, ocorrendo desde a Colômbia até Argentina (Ridgely & 
Tudor 1989). No Brasil há registros da espécie para região Amazônica, 
desde a divisa entre Brasil e Colômbia até o leste do Pará (Pinto 1944 
apud Antas et al. 1986, Sick 1997, Borges et al. 2001, Pacheco & 
 Olmos 2005, Nunes et al. 2006, Silveira 2006). Destacam-se os regis-
tros de abundantes bandos para a região de Manaus (Stotz et al. 1992). 
Para a Caatinga sua ocorrência é prevista no baixo rio São Francisco, 
a jusante de Juazeiro-BA (Pacheco 2004), e na caatinga maranhense, 
quase na divisa com Piauí (Nunes et al. 2006). Para o centro-oeste, 
Antas e colaboradores (1986) descrevem o primeiro registro da 
espécie para o estado do Mato Grosso, enquanto Tubelis & Tomas 
(2000) e Antas (2006) apresentam registros da espécie para o Pantanal 
do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Para a região sul/sudeste do 
país, é relatada a presença da espécie nos estados do Espírito Santo, 
Rio de Janeiro (Sick 1997) e para o estado de São Paulo, (Sick 1997, 
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da região chega a 418, somando-se as atuais 382 às 36 incluídas na 
Avaliação Ecológica Rápida que subsidiou o Plano de Manejo do 
PEC (Tocantins 2004a), e que não foram observadas neste trabalho 
(Tabela 1). Este número pode ser ainda maior, uma vez que, áreas 
de grande importância, como o delta e interior do rio Caiapó, os 
grandes remanescentes de Floresta Ombrófila e Semidecidual do 
município de Caseara e Araguacema, assim como os capões de 
mata natural (localmente conhecidos como Ipucas) localizados nos 
campos de murundus do município de Pium, e as matas ciliares do 
rio do Côco e seus afluentes localizados fora dos limites do Parque, 
não foram satisfatoriamente explorados. A região sul do Parque 
Estadual do Cantão também merece especial atenção, uma vez que 
ali se concentram extensas áreas de mata contínua e em satisfatório 
estado de conservação.

O PEC exerce um importante papel na preservação de diversas 
espécies ameaçadas. As populações de espécies vulneráveis à ex-
tinção como Cercomacra ferdinandi encontram no PEC uma área 
fundamental para sua preservação, sendo potencialmente o local 
com os principais efetivos populacionais conhecidos na sua região 
de distribuição. Destaca-se ainda a presença de Synallaxis simoni, 
furnariídeo de distribuição restrita ao vale do rio Araguaia (Silva, 
1997), cujos registros recentes foram feitos todos no PEC (Buzzetti 
2001, Tocantins 2004a, este estudo), ou ainda uma nova espécie 
de furnarídeo do gênero Certhiaxis que está sendo descrita (Dante 
Buzzetti comunicação pessoal). 

Outra importante espécie, Penelope ochogaster, ameaçada de 
extinção (MMA 2003), apresenta iminente risco em função da 
atividade turística desordenada vigente no PEC, pela supressão da 
cobertura vegetal e pela pressão de caça na região. Este cracídeo 
utiliza as margens arenosas dos rios e canais em busca de alimento, 
ambientes que nos meses centrais do ano estão repletos de turistas e 
pescadores. Dornas & Pinheiro (2007), estudando as populações de 
P. ochrogaster do PEC, encontraram, durante os meses centrais do 
ano (junho a agosto), uma maior abundância da espécie nas praias 
ribeirinhas do rio Javaés, extremo sul do Parque, em relação às porções 
mais setentrionais dos rios Araguaia e do Côco no PEC. Isto sugere 
que o uso intensivo das áreas ribeirinhas no setor norte do Parque 
pela população local e turistas, poderia ser uns dos fatores inibidores 
da presença desta espécie, ressaltando ainda que, o somatório destes 
fatores poderia favorecer o seu desaparecimento localmente.

O estudo revelou que várias outras espécies amazônicas penetram 
no bioma do Cerrado seguindo as florestas de galeria do Cerrado, 
tal como foi sugerido por Silva (1996). Tal descoberta resulta em 
importantes implicações ecológicas e biogeográficas, pois reforça o 
papel da região do Cantão como uma zona de tensão ecológica entre 
os a Amazônia e o Cerrado. 

Silva & Santos (2005) adicionaram 19 espécies à lista de aves do 
bioma do Cerrado após os estudos de Silva (1995), aumentado a lista 
da região para 856 espécies. O presente estudo adicionou mais oito 
novas espécies: Hydropsalis climacocerca, Lophornis gouldii, Inezia 
subflava, Knipolegus poecilocercus, Atilla cinnamomeus, Hylophilus 
semicinereus, Ammodramus aurifrons e Sturnella militaris (detalhes 
desta última em Dornas et al. 2007), aumentando, portanto, este total 
para 864 espécies de aves presentes nos limites do bioma Cerrado. 

1. Prioridades de conservação e recomendações

A elevada diversidade de aves da região do Cantão depende 
da integridade dos diversos hábitats ali presentes e que são únicos 
em todo o Estado. Entretanto, a integridade dos ecossistemas no 
Parque Estadual do Cantão e da Área de Proteção Ambiental Ilha do 
Bananal/Cantão parece ser um reflexo direto do uso legal conferido a 
estas duas categorias, sendo, portanto, mais íntegras no PEC (UC de 
Proteção Integral) e mais alteradas na APA (UC de uso sustentado). 

Antas 2004) onde são constatados concentrações de aproximadamente 
70.000 indivíduos (Antas 2006). Recentemente Olmos et al. (2004) 
detectaram P. subis entre Darcinópolis e Aguiarnópolis, na região do 
médio rio Tocantins, ainda no estado do Tocantins, descobrindo uma 
nova localidade de ocorrência da espécie. Todavia, em novembro 
de 2005 registramos enormes bandos de Progne subis pousados em 
bancos de areias do rio do Côco (09° 19’ 27” S e 49° 58’ 07” W) 
dentro do Parque Estadual do Cantão. Este registro coincide em tempo 
e abundância aos registros efetuados também para Progne subis por 
Pacheco & Olmos (2008), os quais são considerados os primeiros 
para a região. Contudo, no dia 13 dezembro de 2006 um gigantesco 
bando, com quase uma dezena de milhares de indivíduos (entre 5.000 
e 8.000 indivíduos) foi registrado sobre a torre de telefonia da cidade 
de Caseara (09° 16’ 48” S e 49° 57’ 21” W). A presença deste bando, 
nesta antena de telefonia, perdurou por todo o mês de dezembro, sendo 
ainda marcante a presença de quase mil indivíduos remanescentes, 
ainda na primeira quinzena de janeiro de 2007. A regularidade dos 
registros em dois anos consecutivos, afirmam à condição do Parque 
Estadual do Cantão e da cidade de Caseara como pontos de parada na 
rota migratória deste migrante neártico em direção as porções mais 
meridionais do continente.

Compsothraupis loricata (Lichtenstein, 1819) - traupídeo de 
grande porte é considerado endêmico de ambientes semi-áridos, 
tendo a Caatinga como centro de ocorrência (Sick 1997). Olmos et al. 
(1998) relatam a espécie para o norte de Goiás enquanto Pacheco & 
Olmos (2006) presenciaram a espécie no sudeste do Tocantins sempre 
em manchas de mata seca o que favorece a ocorrência desta espécie 
dentro do bioma Cerrado. Entretanto, Hellmayr (1929) apud Pacheco 
& Olmos (2006) relata coletas na região da bacia Araguaia-Tocantins, 
destacando a presença de C. loricata em afloramentos calcários 
com vegetação de matas secas no alto rio Araguaia. Para o PEC 
presenciamos C. loricata em uma única oportunidade, vocalizando 
intensamente, por aproximadamente 20 minutos, em ilha fluvial do rio 
Araguaia (9° 15’ 53” S e 50° 00’ 39” W), cuja vegetação assemelha-se 
à fitofisionomias de regiões semi-áridas. 

Sporophila castaneiventris Cabanis, 1849 - Emberezídeo tipi-
camente Amazônico, ocorre em capinzais, principalmente das áreas 
pantanosas e margens de rios (Schauensee & Phelps 1978, Hilty % 
Brown 1986, Ridgely & Tudor 1989, Sick 1997). Sua ocorrência 
se destaca até a região central da Amazônia (Borges et al. 2001), 
entretanto, novos registros da espécie têm mostrado sua ocorrência 
no leste amazônico (Tocantins 2004a, Olmos et al. 2004, Pacheco & 
Olmos 2005, Silveira 2006). No presente estudo, S. casteneiventris foi 
observado com freqüência aos casais em ilhas fluviais do rio Araguaia, 
muitas vezes associados à bandos de S. caerulencens e S. lineola. Por-
tanto, esta seqüência de recentes registros para S.  casteneiventris no 
leste amazônico contribuem de forma considerável para a ampliação 
da ocorrência desta espécie.

Saltator atricollis Vieillot, 1817 - espécie endêmica do Cerrado 
(Silva 1995, 1997) vive em grupos pequenos nos campos cerrados e em 
áreas abertas correspondentes (Sick 1997). Com ampla distribuição por 
todo bioma Cerrado (Silva 1995, 1997, Fontes et al. 2000, Tubelis & 
Cavalcanti 2001, Vasconcelos et al. 2002, Pinheiro 2004) esta espécie foi 
visualizada em áreas de Cerrado, como também em áreas antropizadas 
na APA Bananal/Cantão, não sendo registrada para o PEC, provavel-
mente em função da reduzida representatividade deste habitat.

Discussão

1. Diversidade de aves

A região do Cantão, inserida entre a Amazônia e o Cerrado, 
comporta uma grande diversidade de aves. O número de espécies 
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populações de aves, principalmente aquelas ameaçadas, a médio e 
longo prazo na região. 
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RIBEIRO-JÚNIOR, J.W. & BERTOLUCI, J. Anurans of the cerrado of the Estação Ecológica and the Floresta 
Estadual de Assis, southeastern Brazil. Biota Neotrop., 9(1): http://www.biotaneotropica.org.br/v9n1/en/abst
ract?inventory+bn02709012009.

Abstract: The Brazilian cerrado is a hotspot of biodiversity, areas with many endemic species subjected to severe 
habitat loss. About 150 amphibian species are known to the Brazilian cerrado, and 28% of them are endemic. 
Studies focusing cerrado anuran communities are rare. Here we provide a commented list of anurans of two 
conservation unities of the municipality of Assis, southeastern Brazil: the Estação Ecológica de Assis and the 
Floresta Estadual de Assis. Twenty three anuran species were recorded, and these belong to 13 genera and six 
families. The anuran fauna of the cerrado of Assis is dominated by the families Hylidae (eight species) and 
Leptodactylidae (six species), a pattern commonly found in neotropical sites. Species richness and taxonomic 
composition at the family level were similar to those of other Brazilian cerrados and perturbed areas characterized 
by deforestation and increase of open areas. The taxocenosis contains species widespread in open formations of 
the Cerrado-Caatinga-Chaco complex.
Keywords: amphibians, anurans, cerrado, inventory.

RIBEIRO-JÚNIOR, J.W. & BERTOLUCI, J. Anuros do cerrado da Estação Ecológica e da Floresta Estadual 
de Assis, sudeste do Brasil. Biota Neotrop., 9(1): http://www.biotaneotropica.org.br/v9n1/pt/abstract?invento
ry+bn02709012009.

Resumo: O cerrado brasileiro é um dos 25 “hotspots” da Terra, áreas caracterizadas pela concentração de espécies 
endêmicas e por experimentar excepcional perda de hábitat. São conhecidas cerca de 150 espécies de anfíbios no 
Cerrado brasileiro, e aproximadamente 28% dessas espécies são endêmicas. Trabalhos com comunidades de anuros 
do cerrado ainda são escassos, e a forte pressão antrópica, o alto grau de endemismo e o declínio de populações 
de anuros registrados nesse bioma reforçam a importância de estudos relacionados à anurofauna. O presente 
trabalho apresenta um inventário de espécies de anuros em duas unidades de conservação no cerrado da cidade 
de Assis, sudoeste do Estado de São Paulo: Estação Ecológica de Assis e Floresta Estadual de Assis. Durante o 
estudo, foram registradas 23 espécies distribuídas em 13 gêneros e seis famílias. A fauna de anuros do cerrado de 
Assis é fortemente dominada pelas famílias Hylidae (oito espécies) e Leptodactylidae (seis espécies), um padrão 
comumente encontrado em localidades da região Neotropical. A riqueza de espécies e a representatividade das 
famílias foram similares às encontradas em outras áreas de cerrado do Brasil e de formações vegetais antropizadas 
com perda de área florestal e aumento de áreas abertas. A taxocenose de anuros da localidade de estudo é composta 
por espécies amplamente distribuídas em ambientes abertos do complexo Cerrado-Caatinga-Chaco.
Palavras-chave: anfíbios, anuros, cerrado, inventário.
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Trabalhos com comunidades de anuros do cerrado ainda são 
escassos, e a forte pressão antrópica, o alto grau de endemismo e o 
declínio de populações de anuros registrados no cerrado brasileiro 
reforçam a importância de inventários taxonômicos em áreas de 
cerrado. Apresentamos a seguir uma lista de espécies de anuros em 
duas unidades de conservação do cerrado do município de Assis (SP). 
Adicionalmente, apresentamos comentários sobre biologia, ecologia 
e distribuição geográfica das espécies registradas em nosso estudo. 
Este trabalho complementa os dados descritos por Bertoluci et al. 
(2007) para a mesma área.

Material e Métodos 

1. Área de estudo

O presente estudo foi realizado no município de Assis, sudoeste 
do Estado de São Paulo, em duas unidades de conservação com 
áreas contínuas (22° 36’ S e 50° 23’ W): Estação Ecológica de Assis 
(EEA) e Floresta Estadual de Assis (FEA), em altitudes que variam 
entre 520 e 590 m (Figura 1). A EEA possui 1.760,64 ha, com fi-
sionomia predominante de cerradão, mas apresenta também cerrado 
strictu sensu e tipos florestais ripários. A FEA possui 2.816,42 ha, 
onde predominam reflorestamentos com espécies vegetais exóticas 
(Pinus spp. e Eucalyptus spp.). Essas áreas encontram-se em zona de 
transição	entre	dois	tipos	climáticos,	Cwa	e	Cfa	de	Köppen,	ambos	
caracterizados por verões quentes e chuvosos e invernos secos, mas 
diferenciados pela duração do período seco, mais longo ou mais curto, 

Introdução

O cerrado é o segundo maior bioma brasileiro em extensão, com 
mais de 2.000.000 km² (Ratter et al. 1997). Nos últimos 35 anos, 
mais da metade da área do cerrado foi transformada em pastagens, 
plantações	de	grãos	e	outros	tipos	de	uso	(Klink	&	Machado	2005),	
sendo que as unidades de conservação cobrem menos de 2% de sua 
área total (Ratter et al. 1997). O Estado de São Paulo, que possuía 
originalmente cerca de 34.700 km² de Cerrado (14% de sua área 
total), encontra-se em situação mais grave, já que os remanescentes 
dessa vegetação cobrem menos de 1% do Estado e apenas cerca de 
metade do que restou encontra-se protegida na forma de unidades 
de conservação (Bitencourt & Mendonça 2004). Segundo Myers 
et al. (2005), o cerrado brasileiro é um dos 25 “hotspots” da Terra, 
áreas caracterizadas pela concentração de espécies endêmicas e por 
experimentar excepcional perda de hábitat. 

São conhecidas pelo menos 150 espécies de anfíbios no Cerrado, 
e aproximadamente 28% dessas espécies são endêmicas desse bioma 
(Klink	&	Machado	2005).	Poucos	trabalhos	tratam	das	taxocenoses	
de anuros do cerrado, destacando-se aqueles desenvolvidos na Serra 
da Canastra, no município de João Pinheiro e na Serra do Cipó (MG) 
(Haddad et al. 1988, Eterovick 2003, Eterovick & Sazima 2004, 
Silveira 2006), na Floresta Nacional da Silvânia (GO) (Bastos et al. 
2003), em Tocantins e no Maranhão (Brasileiro et al. 2008), em 
Guararapes, Rio Claro, Itirapina, Brotas e Assis (SP) (Bernarde & 
Kokubum	1999,	Toledo	et	al.	2003,	Brasileiro	et	al.	2005,	Bertoluci	
et al. 2007).

E.E.A.

F.E.A.

F.E.A.

F.E.A.
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Figura 1. Localização da área de estudo e dos corpos d’água amostrados na EEA e na FEA (números 1 a 8), município de Assis, Estado de São Paulo, sudeste 
do Brasil.

Figure 1. Location of the study site and of the water bodies studied in the EEA and the FEA (numbered 1 to 8), municipality of Assis, State of São Paulo, 
southeastern Brazil.
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consecutivos) por dois pesquisadores. As características desses 
corpos d’água, quatro permanentes e quatro temporários, estão 
mostradas na Tabela 1 e na Figura 2. Utilizamos as amostragens 
visual e auditiva simultaneamente, dois métodos considerados 
complementares (Crump & Scott 1994, Zimmerman 1994) 
durante a noite ( 18:00 -24:00 horas) por dois dias consecutivos 
por mês.

respectivamente, sendo que a precipitação anual média oscila em 
torno de 1.450 mm, estando concentrada no período compreendido 
entre outubro e março.

2. Coleta de dados

Entre outubro de 2005 e outubro de 2007, oito corpos d’água 
previamente selecionados foram visitados mensalmente (dois dias 

Tabela 1. Principais características dos oito corpos d’água estudados na EEA e na FEA: FP, floresta plantada com Pinus; VA, vegetação arbustiva esparsa (e.g. 
Melastomataceae, Mimosaceae, Anacardiaceae); VH, vegetação herbácea ereta (e.g. Poaceae, Cyperaceae); SN, solo nu. A seqüência de tipos de vegetação no 
item “Tipo de vegetação marginal” indicam sua predominância decrescente.

Table 1. Major features of the eight water bodies studied in EEA and FEA: FP, Pinus forest; VA, sparse bushes (e.g. Melastomataceae, Mimosaceae, Anacar-
diaceae); VH, herbaceous vegetation (e.g. Poaceae, Cyperaceae); SN, naked soil. The order of vegetation types under “Tipo de vegetação marginal” reflects 
the decreasing predominance of types.

Corpos d’água Localização geográfica Hidroperíodo Área (m2) Tipo de vegetação marginal

1 22° 35’ 52”S e 50° 22’ 19” W Permanente 117 Cerradão
2 22° 35’ 27”S e 50° 25’ 14” W Permanente >1000 FP, VA
3 22° 34’ 21”S e 50° 24’ 38” W Temporário 338 VH
4 22° 35’ 23”S e 50° 24’ 41” W Temporário 49 VH, VA
5 22° 35’ 59”S e 50° 23’ 40” W Temporário 80 SN, Cerradão, VH
6 22° 36’ 42”S e 50° 23’ 57” W Permanente >1000 Cerradão
7 22° 34’ 25”S e 50° 24’ 46” W Permanente >1000 VA, VH, SN
8 22° 35’ 48”S e 50° 23’ 48” W Temporário 104 VH, FP

a b

c d

Figura 2. Quatro corpos d’água estudados na EEA e na FEA. a,c) permanentes, b,d) temporários.

Figure 2. Four water bodies searched for anurans in the EEA and the FEA. a,c) permanent, b,d) temporary.
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e lagoas de áreas abertas, onde os machos vocalizam à noite na 
borda e dentro da água (Cei 1980, Bertoluci 1998, Bertoluci & 
Rodrigues 2002b, Conte & Machado 2005). Os ovos são depo-
sitados no fundo de corpos d´água temporários, onde os girinos 
se desenvolvem (Cei 1980). Reproduz-se no final da estação 
seca e fria e início da estação quente e chuvosa (Bertoluci 1998, 
Conte & Machado 2005). Ocorre em áreas abertas e savanas no 
centro-oeste, sul e sudeste brasileiro, Uruguai, Paraguai e no 
nordeste e parte central da Argentina, em altitudes que variam 
de 0 a 2.000 m (IUCN 2006). 

HYLIDAE

1. Dendropsophus minutus (Figura 3b)

Os machos normalmente vocalizam empoleirados na ve-
getação emergente e marginal de corpos d’água temporários 
e permanentes localizados em áreas abertas, borda da mata e 
interior da floresta, entre 10 a 70 cm de altura (Bertoluci & 
Rodrigues 2002b). Em grandes agregações, ocorre expansão do 
nicho estrutural, com os machos utilizando, além da vegetação 
marginal, a vegetação flutuante como plataforma de vocalização 
(Bertoluci & Rodrigues 2002b). Como sugerido por Bertoluci & 
Rodrigues (2002b), esse comportamento pode estar associado ao 
espaçamento entre os machos, que apresentam comportamento 
agressivo dirigido aos machos rivais (Cardoso & Haddad 1984) 
e comportamento do macho-satélite (Haddad 1991). Os ovos são 
depositados diretamente na água, na forma de pequenos aglome-
rados ancorados à vegetação submersa (Bertoluci 1991). Em áreas 
de Mata Atlântica, os machos vocalizam ao longo de todo o ano 
(Bertoluci 1998, Bertoluci & Rodrigues 2002a); em outros biomas 
ou áreas de transição, a reprodução está associada à estação quente 
e	chuvosa	(Brasileiro	et	al.	2005,	Kopp	&	Eterovick	2006,	Canelas	
& Bertoluci 2007). É uma das espécies de anfíbios mais comuns 
na América do Sul, ocorrendo em áreas de planície ao leste dos 
Andes, em altitudes de até 2.000 m (Frost 2008).

2. Dendropsophus nanus (Figura 3c)

Os machos vocalizam em poças de áreas abertas empoleirados 
em gramíneas ou vegetação arbustiva marginal ou sobre a água 
a até 80 cm de altura (Rossa-Feres & Jim 2001, Toledo et al. 
2003). Os ovos são ancorados às plantas aquáticas emergentes, 
e os girinos são noturnos, desenvolvendo-se nos mesmo corpo 
d’água (Cei 1980). A espécie se reproduz ao longo da estação 
quente e chuvosa (Toledo et al. 2003, Santos et al. 2007). Ocorre 
em quase todo o interior do Brasil, da bacia Amazônica até o Rio 
Grande do Sul, Paraguai, parte oriental da Bolívia, Uruguai e no 
norte e bacia do Prata, na Argentina (Frost 2008).

3. Hypsiboas albopunctatus (Figura 3d)

Os machos vocalizam à noite empoleirados na vegetação baixa 
na borda de corpos d’água lênticos permanentes e temporários, 
onde os ovos são depositados e os girinos se desenvolvem até 
a metamorfose (Toledo et al. 2003, Vasconcelos & Rossa-Feres 
2005). A reprodução ocorre principalmente ao longo da estação 
quente e chuvosa (Bertoluci & Rodrigues 2002a, Toledo et al. 
2003, Brasileiro et al. 2005, Canelas & Bertoluci 2007, Santos 
et al. 2007). Sua distribuição geográfica inclui a parte central, 
sudeste e sudoeste do Brasil, além do nordeste da Argentina, 
leste da Bolívia e leste do Paraguai (Frost 2008).

4. Hypsiboas faber (Figura 3e)

A atividade reprodutiva ocorre durante a estação chuvosa 
( Bertoluci 1998, Bertoluci & Rodrigues 2002a, Conte &  Machado 
2005, Canelas & Bertoluci 2007). Tipicamente, os machos 

Entre outubro de 2005 e setembro 2006, foram feitas amostragens 
diurnas em uma parcela permanente de 320 x 320 m. O método uti-
lizado foi o de procura visual durante caminhadas por 16 transectos 
de 320 m, quando os animais eram procurados pelo revolvimento 
da camada de serapilheira numa faixa de 1 m de largura. Os 16 tran-
sectos eram feitos em dois dias consecutivos. O esforço amostral 
total foi de 240 horas/pessoa. Todas as espécies encontradas durante 
o deslocamento entre as áreas de amostragem e as áreas adjacentes 
também foram registradas.

A eficiência da amostragem foi avaliada por curvas de rarefação 
construídas com dados de presença/ausência das espécies em cada 
mês de amostragem utilizando o Programa EstimateS v. 7.5.0 com 
1.000 aleatorizações (Colwell 2005). O programa gera 1.000 curvas 
de acumulação de espécies, o que aleatoriza a ordem das amostras; 
assim, cada ponto da curva corresponde à média de riqueza acumulada 
nas 1.000 curvas. Cada amostra corresponde a uma viagem mensal, 
resultando em um total de 25 amostras. Curvas de rarefação, além de 
se constituírem em uma medida de riqueza de espécies, servem para 
comparar amostras com diferentes números de indivíduos (Gotelli & 
Graves 1996). Para a estimativa da riqueza de espécies, foram utiliza-
dos os estimadores não-paramétricos Bootstrap e Jacknife 1.

A nomenclatura adotada neste trabalho está de acordo com 
Frost (2008). Pelo menos um indivíduo de cada espécie foi coletado, 
anestesiado até a morte por meio da inalação de CO

2
 (de acordo com 

a resolução Nº. 714 de 20 de junho de 2002 da CFMV), fixado em 
formalina 10% e conservado em uma solução de álcool etílico a 70% 
(McDiarmid 1994), sendo então incorporado à coleção herpetológica 
do Laboratório de Zoologia de Vertebrados da ESALQ-USP (acrôni-
mo VESALQ; licença de coleta IBAMA número 430/05).

Resultados e Discussão
Durante este estudo, foram registradas 23 espécies de anu-

ros distribuídas em 13 gêneros e seis famílias: Hylidae (oito 
espécies), Leptodactylidae (seis espécies), Leiuperidae (quatro 
espécies),  Microhylidae (três espécies), Bufonidae (uma espécie) 
e  Cycloramphidae (uma espécie) (Tabela 2). Este inventário acres-
centou quatro espécies aos dados descritos por Bertoluci et al. (2007) 
( Pseudopaludicola cf. mystacalis, Elachistocleis sp.2, Leptodactylus 
ocellatus e L. furnarius). Apresentamos a seguir breves comentários 
sobre cada espécie registrada nas duas áreas de estudo.

BUFONIDAE

1. Rhinella schneideri (Figura 3a)

Os machos vocalizam no nível da água, parcialmente sub-
mersos, em lagoas e represas perenes, locais onde os girinos se 
desenvolvem (Toledo et al. 2003). A espécie possui reprodução 
explosiva, frequentemente ocorrendo no final da estação seca e 
fria e no início da estação chuvosa e quente (Toledo et al. 2003, 
Brasileiro et al. 2005). Esse padrão de atividade reprodutiva 
é encontrado em outras espécies do gênero, como R. icterica 
e R. ornata (Bertoluci 1998, Bertoluci & Rodrigues 2002a, 
 Canelas & Bertoluci 2007). A espécie é amplamente distribuí-
da, sendo encontrada em vários habitats, incluindo o Chaco, o 
Cerrado e regiões de Mata Atlântica, embora comumente ocorra 
em áreas abertas e urbanizadas (IUCN 2006). Está distribuída da 
costa atlântica brasileira (do Ceará até o Rio Grande do Sul) até o 
Paraguai e parte central da Bolívia, de sudoeste a nordeste e parte 
central da Argentina e nordeste do Uruguai (Frost 2008).

CYCLORAMPHIDAE

1. Odontophrynus americanus 

Essa espécie possui hábito semi-fossório e é encontrada du-
rante a primavera e verão em poças temporárias, áreas alagáveis 
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Figura 3. Espécies de anfíbios anuros encontradas na EEA e na FEA entre outubro de 2005 e outubro de 2007. a) Rhinella schneideri, b) Dendropsophus 
minutus, c) D. nanus, d) Hypsiboas albopunctatus, e) H. faber, f) H. lundii, g) Phyllomedusa tetraploidea, h) Scinax fuscomarginatus, i) S. fuscovarius, j) 
Eupemphix nattereri, k) Physalaemus cuvieri, l) Physalaemus marmoratus; m) Pseudopaludicola cf. mystacalis, n) Leptodactylus fuscus, o) L. labyrinthicus, 
p) L. mystacinus, q) L. ocellatus, r) L. podicipinus, s) Chiasmocleis albopunctata e, t) Elachistocleis sp.2.

Figure 3. Anuran amphibian species recorded in the EEA and the FEA between October 2005 and October 2007. a) Rhinella schneideri, b) Dendropsophus 
minutus, c) D. nanus, d) Hypsiboas albopunctatus, e) H. faber, f) H. lundii, g) Phyllomedusa tetraploidea, h) Scinax fuscomarginatus, i) S. fuscovarius, j) 
 Eupemphix nattereri, k) Physalaemus cuvieri, l) Physalaemus marmoratus; m) Pseudopaludicola cf. mystacalis, n) Leptodactylus fuscus, o) L. labyrinthicus, 
p) L. mystacinus, q) L. ocellatus, r) L. podicipinus, s) Chiasmocleis albopunctata and, t) Elachistocleis sp.2.

vocalizam a partir do chão (Bertoluci & Rodrigues 2002b), 
geralmente ao lado de ninhos escavados nas margens de corpos 
d’água permanentes e temporários, que defendem agressivamente 
de machos rivais (Martins & Haddad 1988, Bertoluci 1991). Os 
girinos permanecem nos ninhos até que estes sejam inundados ou 
destruídos pela chuva (Martins & Haddad 1988). A espécie tem 
distribuição ampla no sul da América do Sul, da Bahia ao Rio 
Grande do Sul, na província de Misiones na Argentina e sudeste 
do Paraguai (Frost 2008).

5. Hypsiboas lundii (Figura 3f)

Essa espécie pode ser encontrada em florestas primárias e 
secundárias, próximo de riachos, sendo totalmente dependente 

desse tipo de formação vegetal em todas as fases do seu ciclo de 
vida; os machos vocalizam na vegetação, de 1,5 a 10 m de altura 
(Brasileiro et al. 2005). Reproduz-se ao longo da estação chuvosa 
e esporadicamente na estação seca (Brasileiro et al. 2005). Ocorre 
nas áreas de cerrado dos estados de Minas Gerais, São Paulo e 
Goiás e do Distrito Federal (Frost 2008). 

6. Phyllomedusa tetraploidea (Figura 3g)

Os machos vocalizam expostos em meio a moitas de gramí-
neas ou taboas, em brejos ou poças. A desova é depositada em 
folhas pendentes sobre a água; após a eclosão, os girinos caem 
na água, onde se desenvolvem até a metamorfose (Pombal & 
Haddad 1992). A reprodução ocorre ao longo da estação quente e 
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8. Scinax fuscovarius (Figura 3i).

Espécie comumente invasora de habitats alterados (Bertoluci & 
Heyer 1995), reproduz-se predominantemente em corpos d’água 
temporários de áreas abertas (Bertoluci & Rodrigues 2002b,  Santos 
et al. 2007), Os machos vocalizam nas margens desses corpos 
d’água, no chão ou sobre a vegetação marginal (até 40 cm de altura) 
(Rossa-Feres & Jim 2001, Bertoluci & Rodrigues 2002b, Brasileiro 
et al. 2005). Os ovos são depositados na vegetação aquática ou 
diretamente na água (Rodrigues et al. 2005). O período reprodutivo 
estende-se durante toda a estação quente e chuvosa (Toledo et al. 
2003, Brasileiro et al. 2005, Rodrigues et al. 2005, Santos et al. 
2007), mas grandes agregações no início da estação e evidências 
de reprodução explosiva já foram relatadas em localidades de 
Mata Atlântica (Bertoluci 1998, Bertoluci & Rodrigues 2002a). 
Essa espécie é amplamente distribuída em ambientes abertos do 
complexo Cerrado-Caatinga-Chaco (Duellman 1999), abrangendo 
o sudeste do Brasil, o nordeste da Argentina, o Paraguai e a Bolívia, 
em altitudes que variam de 150 a 1.800 m (Frost 2008).

chuvosa (Bernarde & Anjos 1999). Existe registro de hibridação 
com a espécie Phyllomedusa distincta na área de contato entre 
as duas espécies (Ribeirão Branco, SP); nessa área, ocorrem tri-
plóides viáveis, porém estéreis (Pombal & Haddad 1992). Ocorre 
no interior dos estados de São Paulo e Paraná, na província de 
 Misiones na Argentina e região sudeste do Paraguai, em altitudes 
que variam de 400 a 1.000 m (IUCN 2006). 

7. Scinax fuscomarginatus (Figura 3h)

Os machos vocalizam nas margens de lagoas temporárias 
ou permanentes, usando a vegetação marginal como poleiro 
( Toledo & Haddad 2005b, Vasconcelos & Rossa-Feres 2005). 
Os ovos são depositados diretamente na água, onde os girinos 
se desenvolvem até a metamorfose (Bastos et al. 2003, Toledo & 
Haddad 2005a). A reprodução ocorre na estação quente e chuvosa 
(Brasileiro et al. 2005). A espécie distribui-se amplamente no 
interior do Brasil, parte oriental da Bolívia, Paraguai e nordeste 
da Argentina (Frost 2008).

Tabela 2. Espécies de anuros encontradas na Estação Ecológica de Assis (EEA) e na Floresta Estadual de Assis (FEA), estado de São Paulo, sudeste do 
Brasil.

Table 2. Anuran species of the Estação Ecológica de Assis (EEA) and the Floresta Estadual de Assis (FEA), state of São Paulo, southeastern Brazil.

EEA FEA N° de Campo (VESALQ)

BUFONIDAE

Rhinella schneideri (Werner, 1984) x x Assis 015 

CYCLORAMPHIDAE

Odontophrynus americanus (Duméril & Bibron, 1841) x - Assis 016

HYLIDAE

Dendropsophus minutus (Peters, 1872) x x Assis 007, 013

Dendropsophus nanus (Boulenger, 1889) x x Assis 008, 027

Hypsiboas albopunctatus (Spix, 1824) x x Assis 006

Hypsiboas faber (Wied-Neuwied, 1821) x x Assis 022

Hypsiboas lundii (Burmeister, 1856) x x Assis 005

Phyllomedusa tetraploidea Pombal & Haddad, 1992 x Assis 025

Scinax fuscomarginatus (A. Lutz, 1925) x x Assis 010, 011, 019

Scinax fuscovarius (A. Lutz, 1925) x x Assis 009

LEIUPERIDAE

Eupemphix nattereri Steindachner, 1863 x x Assis 003

Physalaemus cuvieri Fitzinger, 1826 x x Assis 004, 017, 026

Physalaemus marmoratus (Reinhardt & Lütken, 1862 “1861”) - x Assis 002

Pseudopaludicola cf. mystacalis - x Assis 028, 029

LEPTODACTYLIDAE

Leptodactylus furnarius Sazima & Bokermann, 1978 x x Assis 030, 032

Leptodactylus fuscus (Schneider, 1799) x x Assis 001

Leptodactylus labyrinthicus (Spix, 1824) x x Assis 020

Leptodactylus mystacinus (Burmeister, 1861) x x Assis 014

Leptodactylus ocellatus (Linnaeus, 1758) - x Assis 031

Leptodactylus podicipinus (Cope, 1862) - x Assis 021, 033

MICROHYLIDAE

Chiasmocleis albopunctata (Boettger, 1885) x x Assis 012, 018, 034

Elachistocleis sp.1 x x Assis 024

Elachistocleis sp.2 x x Assis 023
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que se completa no corpo d’água principal (Toledo et al. 2003). O 
período reprodutivo está associado à estação chuvosa (Bertoluci 
1998,	Bernarde	&	Kokubum	1999,	Vasconcelos	&	Rossa-Feres	
2005). Essa espécie tem ampla distribuição na América do Sul, 
ocorrendo nas savanas do Panamá e em todo o leste dos Andes 
(Frost 2008).

3. Leptodactylus labyrinthicus (Figura 3o)

Os machos vocalizam em lagoas temporárias, riachos e lagoas 
permanentes, podendo utilizar, como sítios de vocalização, bura-
cos e depressões do chão ou até mesmo águas rasas, mantendo 
sempre a cabeça fora da água. O casal em amplexo deposita os 
ovos em ninhos de espuma conspícuos na borda de lagoas tem-
porárias, quase sempre cobertos ou circundados pela vegetação 
(Zina & Haddad 2005). A reprodução está associada ao período 
mais quente e chuvoso do ano (Brasileiro et al. 2005, Vasconcelos 
& Rossa-Feres 2005). Amplamente distribuída no Brasil, essa 
espécie pode ser encontrada nos cerrados e caatingas de Roraima, 
Rondônia, Amapá, Pará, regiões nordeste, sudeste e central do 
Brasil, costa da Venezuela, parte oriental do Paraguai, Bolívia e 
norte da Argentina (IUCN 2006).

4. Leptodactylus mystacinus (Figura 3p)

Os machos vocalizam no chão, às margens de corpos d’água 
temporários. Nos primeiros estágios, os ovos e os girinos se de-
senvolvem em ninhos de espuma depositados na toca subterrânea 
construída pelo macho, completando seu desenvolvimento no 
corpo d’água adjacente, como em L. fuscus (Toledo et al. 2003, 
Brasileiro et al. 2005). A reprodução ocorre do final da estação 
seca	ao	final	da	estação	chuvosa	(Bernarde	&	Kokubum	1999,	
Toledo et al. 2003, Brasileiro et al. 2005). A espécie ocorre no 
sudeste da Bolívia e parte oriental do Brasil até Uruguai, Paraguai 
e Argentina (Frost 2008).

5. Leptodactylus ocellatus (Figura 3q)

Os machos de L. ocellatus vocalizam ao nível d’água em am-
bientes aquáticos localizados em áreas abertas ou na borda da 
mata (Bertoluci & Rodrigues 2002b). Os ovos são depositados em 
ninhos de espuma flutuantes e a fêmea permanece com os ovos e 
girinos, protegendo-os de predadores (Vaz-Ferreira & Gehrau 1975, 
 Bertoluci 1991). Os girinos dessa espécie são gregários, deslocando-
se em cardumes globulares (Cei 1980, Bertoluci &  Rodrigues 
2002b). A reprodução ocorre ao longo da estação quente e chuvosa 
(Bertoluci 1998, Bertoluci & Rodrigues 2002a, Brasileiro et al. 2005, 
Conte & Rossa-Feres 2006, Canelas & Bertoluci 2007). Ocorre em 
toda a América do Sul ao leste dos Andes (Frost 2008).

6. Leptodactylus podicipinus (Figura 3r)

Habita áreas ripárias, vivendo e se reproduzindo entre as 
plantas e raízes que cobrem as margens de rios e lagoas tem-
porárias e permanentes (Cei 1980, Santos et al. 2007). Os ovos 
são depositados em águas rasas, onde as larvas desenvolvem-se 
até a metamorfose (Cei 1980). Os machos podem vocalizar ao 
longo de todo o ano, com pico de reprodução na estação chuvosa 
(Bernarde	 &	 Kokubum	 1999,	 Santos	 et	 al.	 2007).	 Ocorre	 em	
formações abertas do Paraguai ao sul do Uruguai, Argentina, 
Bolívia, algumas áreas do sudeste, sul, parte central do Brasil 
e ao longo dos rios Madeira e Amazonas, em altitudes maiores 
que 550 m (Frost 2008).

MICROHYLIDAE

1. Chiasmocleis albopunctata (Figura 3s)

Grandes agregações de machos vocalizando, com o corpo 
parcialmente submerso, podem ser encontradas em corpos d’água 

LEIUPERIDAE

1. Eupemphix nattereri (Figura 3j)

Os machos vocalizam flutuando ou parcialmente submersos em 
áreas com plantas herbáceas e gramíneas e em concavidades no 
barranco da margem de corpos d’água permanentes e temporários 
(Bernarde	&	Kokubum	1999,	Rossa-Feres	&	Jim	2001).	O	casal	
em amplexo constrói ninhos de espuma flutuantes, que evitam o 
dessecamento dos ovos em poças temporárias; após a eclosão, 
os girinos abandonam o ninho e completam o desenvolvimento 
na água (Cei 1980). Os machos vocalizam caracteristicamente 
depois de chuvas fortes ao longo da estação chuvosa (Brasileiro 
et al. 2005). Essa espécie possui distribuição ampla na parte 
central e sudeste do Brasil e na parte oriental da Bolívia e do 
Paraguai (Frost 2008).

2. Physalaemus cuvieri (Figura 3k)

Os machos vocalizam nas margens de corpos d’água temporá-
rios e semipermanentes, ao nível do chão, frequentemente escon-
didos na base vegetação marginal e emergente (Bertoluci 1991, 
Rossa-Feres & Jim 2001, Bertoluci & Rodrigues 2002b, Toledo 
et al. 2003). Durante o amplexo, o casal constrói um ninho de 
espuma flutuante, que é ancorado à vegetação aquática e contém 
ovos totalmente despigmentados (Cei 1980, Bertoluci 1991). A 
reprodução ocorre ao longo da estação quente e chuvosa (Bertoluci 
1998, Bertoluci & Rodrigues 2002a, Toledo et al. 2003, Brasileiro 
et al. 2005, Canelas & Bertoluci 2007). Essa espécie ocorre am-
plamente no Brasil, sendo encontrada desde o Rio Grande do Sul 
até a região amazônica, parte oriental do Paraguai, Argentina e 
Departamento de Santa Cruz, na Bolívia (Frost 2008).

3. Physalaemus marmoratus (Figura 3l)

P. marmoratus se reproduz em poças temporárias de áreas 
abertas, onde o casal em amplexo deposita ovos despigmentados 
em ninhos de espuma flutuantes (Nascimento et al. 2006). Essa 
espécie ocorre em áreas abertas dos estados da Bahia, Espírito 
Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato 
Grosso e Mato Grosso do Sul e em áreas adjacentes do Paraguai 
e Bolívia (Frost 2008). 

4. Pseudopaludicola cf. mystacalis (Figura 3m)

A identificação das espécies do gênero Pseudopaludicola é 
problemática, sendo comuns erros de determinação (Lobo 1992, 
1994). A história natural das espécies desse gênero é pouco co-
nhecida (Lynch 1989, Lobo 1992). Em Assis, foram observados 
machos vocalizando sempre no início da noite em áreas paludosas 
de ambientes permanentes e temporários. 

LEPTODACTYLIDAE

1. Leptodactylus furnarius 

Os machos escavam tocas nas margens de lagoas temporá-
rias e locais brejosos, onde seu ninho de espuma é depositado 
( Brasileiro et al. 2005). Reproduz-se no meio da estação chuvosa 
e quente (Brasileiro et al. 2005). Essa espécie ocorre no sudeste, 
sul e parte central do Brasil,  Uruguai, Paraguai e Argentina (Frost 
2008, Baldo et al. 2008).

2. Leptodactylus fuscus (Figura 3n)

Os machos vocalizam e constroem tocas nas margens de lagoas 
temporárias de áreas abertas (Cei 1980, Rossa-Feres & Jim 2001, 
Bertoluci & Rodrigues 2002b, Brasileiro et al. 2005). Os ovos são 
depositados na forma de ninhos de espuma dentro da toca, onde 
os girinos passam pelos primeiros estágios de desenvolvimento, 
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temporários e em pequenas poças formadas por chuvas fortes, 
ao longo da estação chuvosa (Toledo et al. 2003, Brasileiro et al. 
2005). Os ovos são depositados em corpos d’água lênticos, onde 
os girinos se desenvolvem (Toledo et al. 2003). Ocorre na parte 
leste da Bolívia, Paraguai e, no Brasil, nos estados de Goiás, 
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e São Paulo, em 
altitudes compreendidas entre 100 e 1.500 m (Frost 2008).

2. Elachistocleis sp.1 

3. Elachistocleis sp.2 (Figura 3t)

A duas espécies acima fazem parte de uma confusão taxonômi-
ca que data de 1841 (Lavilla et al. 2003). Achamos conveniente 
não atribuir aos nossos espécimes nomes conhecidos até que o 
gênero sofra revisão, pois o fato de ocorrerem em sintopia difi-
culta	a	identificação	(Kwet	&	Di	Bernardo	1998,	Lavilla	et	al.	
2003, Frost 2008). Todas as espécies desse gênero para as quais 
há dados publicados se reproduzem em poças temporárias de 
áreas	abertas	ou	da	borda	da	mata	(Kwet	&	Di	Bernardo	1999,	
Rodrigues et al. 2003, Vasconcelos &  Rossa-Feres 2005, Thomé 
& Brasileiro 2007).
A riqueza de espécies e a representatividade das famílias de anuros 

amostradas no cerrado da EEA e da FEA são similares às encontradas 
em outras áreas de cerrado do Brasil (Bastos et al. 2003, Brasileiro 
et al. 2005) e de formações vegetais antropizadas, com perda de 
área florestal e aumento de área aberta, como a Floresta  Estacional 
Semidecidual (Toledo et al. 2003,  Vasconcelos & Rossa-Feres 2005, 
Santos et al. 2007), a Floresta Ombrófila Densa (Munduruca 2005) e 
a Floresta Ombrófila Mista (Conte & Machado 2005).

A anurofauna de Assis é fortemente dominada pelas famílias 
Hylidae e Leptodactylidae, um padrão comumente encontrado nas 
regiões	neotropicais	(Aichinger	1989,	Brasileiro	et	al.	2005,	Kopp	&	
Eterovick 2006, Bertoluci & Rodrigues 2002a, b,  Bertoluci et al. 
2007, Canelas & Bertoluci 2007). A taxocenose de anuros da loca-
lidade de estudo é composta por espécies amplamente distribuídas 

em ambientes abertos do complexo Cerrado-Caatinga-Chaco (sensu 
Duellman 1999). Apenas Hypsiboas lundii é totalmente dependente 
da floresta de galeria em todas as fases do seu ciclo de vida (Brasi-
leiro et al. 2005).

A curva de rarefação elaborada com dados das espécies encontradas 
em cada mês de coleta apresentou tendência de estabilização (Figura 4), 
indicando que a taxocenose foi amostrada quase que na sua totalida-
de. A riqueza estimada foi de 24,26 (Bootstrap) e de 25,88 espécies 
( Jacknife 1), o que sugere que poderia haver mais duas ou três espécies 
na área de estudo. Essa previsão já foi confirmada pelo encontro de duas 
espécies não registradas em nosso inventário durante o estudo feito para 
o plano de manejo da EEA (Cybele Araújo com. pess.). 

Nenhuma espécie registrada nas duas áreas de estudo encontra-
se na lista de espécies ameaçadas do Estado de São Paulo (SMA 
2009), do Brasil (Machado et al. 2005) ou da IUCN (Stuart et al. 
2008). Esse fato, contudo, não reduz a importância dessas unidades 
de conservação, pois abrigam populações de espécies do Cerrado, um 
ambiente sujeito a forte pressão antrópica na forma de contaminação 
por agrotóxicos, destruição do habitat e desmatamento (Machado 
et al. 2005). 
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Figura 4. Curva de rarefação representando a riqueza cumulativa de espécies e curvas de riqueza estimada geradas pelos estimadores Bootstrap (▲) e 

Jacknife 1 () (Colwell 2005) ao longo de 25 meses (outubro de 2005 a outubro de 2007) conjuntamente na EEA e na FEA, SP. Curvas geradas com 1000 
aleatorizações.

Figure 4. Rarefaction curve representing cumulative species richness and estimated richness curves generated by the estimators Bootstrap (▲) and Jacknife I 

() (Colwell 2005) during 25 months (October 2005 to October 2007) in EEA and FEA. Curves were created by means of 1000 randomizations. 
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& CAVALCANTI, D.R. 2009. The fishfauna of Parque Nacional de Brasília, upper Paraná River basin, 
Federal District, Central Brazil. Biota Neotrop. 9(1): http://www.biotaneotropica.org.br/v9n1/en/abstract?in
ventory+bn02809012009.

Abstract: The aims of this study were to survey the stream fishes of Parque Nacional de Brasília, Federal District, 
and identify its community structure variation. We sampled streams in the Bananal and Santa Maria/Torto sub-
basins at Upper Paraná River. Lotic systems in this region are well preserved, as indicated by environmental 
integrity and the maintenance of native biological components. A total of 8,614 individuals were collected 
belonging to four orders, nine families, and twenty-eight species (being 11 new to science). The predominant 
order was Characiformes, followed by Siluriformes. Poecilia reticulata was the only nonnative fish specie found. 
Astyanax sp. and Hyphessobrycon balbus displayed widest spatial distribution. The most abundant species was 
Knodus moenkhausii with 64.5% of individuals. Highest fish richness and abundance were found in the wider 
and deeper stretches.
Keywords: headwaters, fish diversity, endemism, Cerrado conservation.

AQUINO,	P.P.U.,	SCHNEIDER,	M.,	MARTINS-SILVA,	M.J.,	PADOVESI-FONSECA,	C.,	ARAKAWA,	H.B.	
& CAVALCANTI, D.R. 2009. Ictiofauna dos córregos do Parque Nacional de Brasília, bacia do Alto Rio 
Paraná, Distrito Federal, Brasil Central. Biota Neotrop. 9(1): http://www.biotaneotropica.org.br/v9n1/pt/abs
tract?inventory+bn02809012009.

Resumo: O objetivo do presente estudo foi realizar o inventário da fauna íctica dos córregos do Parque Nacional 
de Brasília no Distrito Federal e caracterizar a estrutura da comunidade íctica ao longo dos cursos d’água. Foram 
amostrados córregos das sub-bacias do Bananal e Santa Maria/Torto na região hidrográfica do Alto Rio Paraná. 
Esses cursos d’água apresentam bom estado de preservação, evidenciado na integridade de suas características 
ambientais naturais e na manutenção dos componentes biológicos nativos. Um total de 8.614 indivíduos, 
distribuídos em quatro ordens e nove famílias, foram coletados. A ordem com maior número de espécies foi 
a Characiformes, seguida por Siluriformes. Das 28 espécies encontradas 11 são novas para a ciência. Apenas 
a espécie exótica Poecilia reticulata foi encontrada. Astyanax sp. e Hyphessobrycon balbus foram as espécies 
com maior distribuição na área de estudo e Knodus moenkhausii apresentou a maior abundância (64,5% dos 
indivíduos). Nos trechos com maiores larguras e profundidades foram encontrados maiores valores de riqueza 
de espécies e abundância de indivíduos.
Palavras-chave: cabeceiras, diversidade íctica, endemismo, conservação do Cerrado.
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Estudos em regiões que preservam características naturais e que 
sofreram pouca interferência humana são importantes referências 
para políticas públicas conservacionistas. A composição da comu-
nidade e o entendimento dos padrões de distribuição das espécies 
de peixes mostram-se bastante úteis na avaliação da integridade dos 
ecossistemas	 aquáticos	 (e.g.,	 Karr	 1981).	 Compreender	 como	 as	
comunidades biológicas se distribuem no ambiente natural viabi-
liza ações de gestão e manejo que minimizam a degradação desses 
ecossistemas (Schlosser 1990). Frente ao apresentado, o objetivo do 
presente estudo foi realizar o inventário da ictiofauna dos córregos 
do Parque Nacional de Brasília, que pertencem à bacia do Alto Rio 
Paraná, bem como caracterizar a estrutura da comunidade íctica ao 
longo dos cursos d’água. Essas informações poderão ser utilizadas 
como referência para riachos preservados de cabeceira as quais po-
derão subsidiar futuros estudos de biomonitoramentos e recuperação 
de áreas degradadas.

Material e Métodos

1. Local de estudo

O estudo foi realizado no Parque Nacional de Brasília (PNB), 
maior Unidade de Conservação de Proteção Integral do Distrito 
 Federal, com 42.389 ha, área correspondente a 7,31% do Distrito 
Federal (MMA & TNC 2007). Pela sua posição no Brasil Central, 
apresenta clima tropical caracterizado por elevadas temperaturas 
(média anual de 21 °C) e duas estações bem definidas: estação 
seca e fria durante o inverno e estação chuvosa e quente durante o 
verão. A precipitação média anual chega a 1.600 mm, com chuvas 
concentradas nos meses de dezembro e janeiro e quase inexistentes 
em julho e agosto. Apresenta vegetação predominante de Cerrado, 
em sua maior parte Cerrado sensu stricto.

Neste estudo foram amostrados cursos d’água pertencentes às 
sub-bacias dos Ribeirões do Bananal e Santa Maria/Torto, os quais 
deságuam no Lago Paranoá que faz parte da Bacia do Rio São 
 Bartolomeu. Essa região localiza-se ao norte da bacia do Alto Rio 
Paraná sendo separada da bacia do Tocantins/Araguaia pela Chapada 
da Contagem (Pinto 1993).

Com o acelerado crescimento urbano no Distrito Federal, grandes 
parcelas de Cerrado vêm sendo perdidas (UNESCO 2001). Neste 
contexto, o Parque Nacional de Brasília torna-se cada vez mais in-
sularizado, o que compromete sua zona de amortecimento prevista 
em termos legais pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação 
da Natureza (SNUC, Lei 9.985, de 18 de julho de 2000). A represa 
de Santa Maria, formada pelo barramento dos córregos Santa Maria, 
Milho Cozido e Vargem Grande, possui águas dentro dos padrões de 
potabilidade e abastece parte do Distrito Federal. Muitas amostras 
representativas do bioma Cerrado encontram-se preservadas pela 
manutenção dessa Unidade de Conservação. Sua importância é, 
ainda, evidenciada nas atividades de educação ambiental e incentivo 
às pesquisas científicas, contribuindo para maior conhecimento do 
bioma Cerrado (IBAMA & FUNATURA 1998).

2. Desenho amostral

Nas sub-bacias do Bananal e Santa Maria/Torto foram selecio-
nadas 14 unidades amostrais, sete em cada sub-bacia (Tabela 1 e 
Figuras 1 e 2). As informações quanto à ordem dos trechos amostrados 
(Horton 1945, Strahler 1957) foram extraídas do mapa dos reserva-
tórios das águas de superfície e subterrâneas do Parque Nacional 
de Brasília, na escala 1:50.000 (IBAMA & FUNATURA 1998). O 
ponto médio de cada unidade amostral foi georreferenciada (latitude, 
longitude e altitude) via satélite com um GPS (GPS Garmin Etrex 
Venture®). Ao longo dos cursos d’água é possível observar preservadas 

Introdução

A fauna íctica de água doce da América do Sul possui uma grande 
diversidade e complexidade; no entanto, o conhecimento da ecologia, 
biologia e sistemática desse grupo, apesar de crescente, mostra-se 
ainda incompleto (Vari & Malabarba 1998). A bacia do Alto Rio 
Paraná encontra-se totalmente em terras brasileiras, atravessando os 
estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná e o  Distrito 
Federal. Corresponde ao primeiro terço da bacia do Rio Paraná, 
ocupando uma área de 891.000 km² (10,5% do território brasileiro) 
(Agostinho et al. 2004). Essa bacia possui um grande número de es-
pécies de peixes (310 descritas e 60 em diferentes fases de descrição) 
com expectativa de descoberta de novos táxons, frente ao crescimento 
de estudos em regiões pouco exploradas (e.g., regiões de cabeceira, 
lagoas marginais de rios e represas) (Langeani et al. 2007). No entan-
to, sua integridade tem sido fortemente afetada pela crescente ação 
antrópica. Entre os principais fatores que prejudicam a conservação 
da biodiversidade em águas continentais brasileiras, destacam-se os 
barramentos, a percolação de pesticidas e fertilizantes utilizados em 
plantações, as drenagens, a retirada da vegetação ripária, a emissão 
de efluentes, a pesca predatória e a introdução de espécies exóticas 
(Agostinho et al. 2005).

Recentes inventários em riachos da bacia do Alto Rio Paraná, 
principalmente na região Sudeste do Brasil, evidenciam a grande 
diversidade da bacia e revelam a especificidade desses ambientes 
frente à constante descoberta de novas espécies (Casatti et al. 2001, 
Castro et al. 2003, 2004, 2005, Langeani et al. 2005, Apone et al. 
2008). Apesar de crescentes, ainda são encontrados poucos estudos 
sistematizados envolvendo a taxocenose íctica em riachos dessa 
bacia na região Centro-Oeste. Entre esses estudos, Benedito-Cecilio 
et al. (2004) estudando a ictiofauna do Parque Nacional das Emas, 
identificaram sete espécies de peixes para os córregos pertencentes 
a bacia do Alto Rio Paraná. Araújo & Tejerina-Garro (2007) e Fialho 
et al. (2007) também realizaram estudos ictiofaunísticos nessa bacia, 
no estado de Goiás, e identificaram 35 e 59 espécies, respectivamente. 
No Distrito Federal, avaliando a estrutura da comunidade de peixes do 
Ribeirão Santana, Viana (1989) identificou 40 espécies e verificou que 
com o aumento da complexidade do ambiente, ao longo do gradiente 
ambiental, maior foi a diversidade de peixes. Em pesquisa realizada 
nos córregos da Estação Ecológica de Águas Emendadas, também 
no Distrito Federal, Ribeiro et al. (2008) identificaram 41 espécies de 
peixes para a unidade hidrográfica do Rio Paraná. Esses pesquisado-
res ressaltam, ainda, a importância biogeográfica desses mananciais 
hídricos e apontam o forte endemismo encontrado na região.

As regiões de cabeceira das unidades hidrográficas são carac-
terizadas por possuírem menores diversidades de hábitats (volume 
e complexidade) e pouca estabilidade das variáveis ambientais 
( Schlosser 1990, Jackson et al. 2001). Esses córregos apresentam 
pequeno volume de água e cursos irregulares. As espécies de peixes 
que ocorrem nessas regiões são de pequeno porte, curto período de 
vida e precoce maturação sexual (Schlosser 1990). O tamanho redu-
zido desses indivíduos impede a realização de grandes deslocamentos 
tornando as populações isoladas, favorecendo processos de espe-
ciação e endemismos (Castro 1999). A distribuição dessas espécies 
em riachos apresenta-se direcionada, principalmente, por variações 
hidrogeológicas (i.e., forte interação espécie-hábitat) (Gorman & 
Karr	1978,	Poff	1997)	e	em	menor	proporção	por	interações	bioló-
gicas (Peres-Neto 2004). A manutenção das características naturais 
desses ambientes é imprescindível devido à grande dependência das 
espécies por esses peculiares ecossistemas. A integridade das Matas 
de Galeria, por exemplo, mostra-se necessária, uma vez que muitas 
espécies de peixes usam-nas para alimentação, reprodução e abrigo 
(Lowe-McConnell 1999).
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testemunho foi depositado na Coleção Ictiológica da Universidade 
de Brasília (CIUnB) e na Coleção de Peixes do Departamento de 
Zoologia e Botânica da Universidade Estadual Paulista, São José do 
Rio Preto (DZSJRP) (Anexo).

3. Análise dos dados

A curva de acumulação de espécies, expressa pelo número de 
indivíduos coletados foi gerada a fim de avaliar a adequação da 
metodologia de coleta dos peixes (Gotelli & Colwell 2001). A curva 
foi gerada a partir de 1.000 permutações aleatórias utilizando o 
comando “specaccum” do pacote “vegan” (Oksanen et al. 2007) no 
programa estatístico R (R Development Core Team 2007). Para avaliar 
a eficiência do inventário, foram utilizados os estimadores da rique-
za por extrapolação Chao1 (Chao 1987) e ACE (Abundance-based 
Coverage Estimator, Lee & Chao 1994), que levam em consideração 
as espécies raras e heterogeneidades nas coletas. Para esta análise, 
utilizou-se o comando “estimateR” do pacote “vegan” no mesmo 
programa estatístico.

Para verificar a constância de ocorrência das espécies, foi utilizada 
a fórmula de Dajoz (1978), onde são obtidas algumas informações 
quanto à distribuição das espécies: C = (p / P) x 100 (C é o valor de 
constância da espécie, p é o número de coletas contendo a espécie 
estudada e P é o número total de coletas efetuadas). Uma espécie é 
considerada constante quando apresenta C > 50%, acessória quando 
50% ≥ C ≥ 25% e acidental C < 25%. 

O número total de espécies (S), o número total de indivíduos (N) 
e o índice de Simpson (l = 1 - ∑ p

i
, onde p

i 
é a abundância relativa da 

Matas de Galeria (trechos 1 a 5 e 8 a 12) e Matas Ciliares (trechos 
6, 7, 13 e 14) (Figura 1).

Foram realizadas quatro excursões de coleta: transição do período 
de seca para o período chuvoso (28 de setembro a 9 de outubro de 
2006), período chuvoso (8 a 12 de janeiro de 2007), transição do 
período de chuva para o período de seca (18 a 26 de abril de 2007) e 
período de seca (9 a 13 de julho de 2007). Em cada unidade amostral 
foram medidas, ao longo do ano, as larguras e as profundidades com 
uma trena, a velocidade da correnteza com um medidor de fluxo 
líquido (FLOWATCH®) e a cobertura vegetal com um densiômetro 
florestal esférico (Tabela 1). A composição do substrato foi também 
caracterizada quanto à presença predominante de cascalho, areia, 
turfa, troncos e folhas (Tabela 1).

As coletas dos peixes foram realizadas durante o período diurno, 
com a combinação de diversos métodos de captura, buscando amos-
trar a totalidade da ictiofauna presente em cada unidade amostral. 
As coletas foram realizadas percorrendo-se um trecho padronizado 
de 30 m de extensão, com a utilização de peneiras (30 cm de raio e 
malha 2 mm) e redes de arrasto (3 x 1 m e malha 2 mm) , até que o 
número de exemplares tendesse a zero. Os trechos foram percorridos 
de jusante a montante (contra o fluxo da água) para evitar o levan-
tamento de suspensão que poderia afugentar os peixes. Em trechos 
que apresentaram maiores profundidades, foram utilizadas redes de 
emalhar (10 x 1,5 m e 2 cm entre nós), que permaneceram montadas 
enquanto as demais metodologias de coletas eram realizadas.

Os exemplares foram fixados em formol a 10% e, posteriormente, 
conservados em etanol a 70% (Uieda & Castro 1999). A identificação 
foi realizada com o uso de chaves de identificação (Castro et al. 2003, 
2004) e auxílio de especialistas para cada grupo específico. O material 
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Figura 1. Trechos amostrados nos córregos das sub-bacias do Bananal (1 a 7) e Santa Maria/Torto (8 a 14), DF.

Figure 1. Stretches sampled at the Bananal (1 to 7) and Santa Maria/Torto (8 to 14) sub-basins, DF.
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Figura 2. Vista geral das unidades amostrais: de 1 a 7 unidades pertencentes à sub-bacia Bananal e de 8 a 14, à sub-bacia Santa Maria/Torto, DF (Fotos de 
Pedro De Podestà e Mariana Schneider).

Figure 2. Overview of sampled stretches: Bananal sub-basin (1-7) and Santa Maria/Torto sub-basin (8-14), DF (Pictures by Pedro De Podestà and Mariana 
Schneider).
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espécie i) foram calculados para cada amostragem (Magurran 1988, 
Mouillot & Leprêtre 1999).

Resultados

A curva de acumulação do número de espécies em função do 
número de indivíduos coletados, gerada a partir de permutações 
aleatórias dos indivíduos, é apresentada na Figura 3. O estimador 
de riqueza Chao1 apresentou uma estimativa de 29 ± 3 e ACE de 
30 ± 3 espécies de peixes para os riachos amostrados.

Foram coletados 8.614 indivíduos distribuídos em quatro ordens, 
nove famílias, 21 gêneros e 28 espécies (Tabela 2 e Figuras 4, 5 e 6). 
Das espécies coletadas, 50,0% pertencem à ordem  Characiformes, 
35,7% à Siluriformes, 10,7% à Cyprinodontiformes e 3,6% à 
Perciformes. A ordem com o maior número de indivíduos foi a 
 Characiformes, com 8.388 exemplares (97,4%). A família com maior 
número de espécies foi Characidae (32,1%), seguida por Loricariidae 
(25,0%). As espécies mais abundantes foram Knodus moenkhausii 

Figura 2 (Continuação). Vista geral das unidades amostrais: de 1 a 7 unidades pertencentes à sub-bacia Bananal e de 8 a 14, à sub-bacia Santa Maria/Torto, 
DF (Fotos de Pedro De Podestà e Mariana Schneider).

Figure 2 (Continued). Overview of sampled stretches: Bananal sub-basin (1-7) and Santa Maria/Torto sub-basin (8-14), DF (Pictures by Pedro De Podestà 
and Mariana Schneider).
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Figura 3. Curva de acumulação de espécies gerada a partir de permutações 
aleatórias dos indivíduos coletados nos córregos das sub-bacias do Bananal e 
Santa Maria/Torto, DF. A área cinza representa o erro padrão da estimativa.

Figure 3. Species accumulation curve generated from permutations of 
individuals collected from streams of the Bananal and Santa Maria/Torto 
sub-basins, DF. Gray area represents the estimate standard error.
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Tabela 2. Lista das espécies, número de indivíduos (N) e constância de ocorrência (Const.) dos peixes coletados nos córregos das sub-bacias do Bananal e 
Santa Maria/Torto, DF.

Table 2. Species list, abundance (N), and occurrence constancy (Const.) of fishes collected at the streams of Bananal and Santa Maria/Torto sub-basins, DF.

Táxon N Const. (%)
Ordem Characiformes

CURIMATIDAE

Steindachnerina insculpta (Fernández-Yépez, 1948) 1 1,8

CRENUCHIDAE

Characidium gomesi Travassos, 1956 3 3,6

Characidium sp. 7 7,1

Characidium xanthopterum Silveira, Langeani, Graça, Pavanelli & Buckup, 2008 6 3,6

Characidium zebra Eigenmann, 1909 6 5,4

CHARACIDAE

Subfamília Cheirodontinae

Kolpotocheirodon theloura Malabarba & Weitzman, 2000 26 5,4

Subfamília Glandulocaudinae

Planaltina myersi	Böhlke,	1954 326 16,1

Gêneros incertae sedis

Astyanax sp. 965 76,8

Bryconamericus stramineus Eigenmann, 1908 1 1,8

Ctenobrycon sp. 4 3,6

Hasemania sp. 482 26,8

Hyphessobrycon balbus Myers, 1927 955 69,6

Knodus moenkhausii	(Eigenmann	&	Kennedy,	1903) 5.558 23,2

Moenkhausia sp. 48 7,1

Ordem Siluriformes
CALLYCHTYIDAE

Aspidoras fuscoguttatus Nijssen & Isbrücker, 1976 17 8,9

LORICARIIDAE

Subfamília Neoplecostominae

Neoplecostomus corumba Zawadzki, Pavanelli & Langeani, 2008 1 1,8

Subfamília Hypoptopomatinae

Microlepidogaster sp. 36 25,0

Subfamília Hypostominae

Hypostomus ancistroides (Ihering, 1911) 2 1,8

Hypostomus sp.1 2 3,6

Hypostomus sp.2 41 10,7

Hypostomus sp.3 1 1,8

Hypostomus sp.4 3 1,8

HEPTAPTERIDAE

Heptapterus sp. 18 12,5

Rhamdia quelen (Quoy & Gaimard in Freycinet, 1824) 6 5,6

Ordem Cyprinodontiformes
RIVULIDAE

Rivulus pictus Costa, 1989 67 12,5

POECILIIDAE

Phalloceros harpagos Lucinda, 2008 28 7,1

Poecilia reticulata Peters, 1859* 2 3,6

Ordem Perciformes
CHICLIDAE

Cichlasoma paranaense	Kullander,	1983 2 1,8
*Espécie exótica.
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Figura 4. Exemplares representativos das espécies de peixes da ordem Characiformes coletadas nas sub-bacias do Bananal e Santa Maria/Torto, DF. O 
comprimento padrão do indivíduo fotografado é apresentado após o nome de cada espécie. 1) Steindachnerina insculpta, 91,49 cm; 2)  Characidium gomesi, 
58,95 cm; 3) Characidium sp., 41,07 cm; 4) Characidium  xamthopterum, 36,45 cm; 5) Characidium zebra, 46,64 cm; 6) Kolpotocheirodon theloura, 28,71 cm; 
7)  Planaltina myersi, 39,22 cm; 8) Astyanax sp., 37,44 cm; 9) Bryconamericus stramineus, 50,07 cm; 10) Ctenobrycon sp., 60,07 cm; 11) Hasemania sp., 
21,07 cm; 12) Hyphessobrycon balbus, 40,70 cm; 13) Knodus moenkhausii, 32,26 cm; e 14) Moenkhausia sp., 39,96 cm (Fotos de Pedro De Podestà).

Figure 4. Representative specimens of the Characiformes order, collected from the Bananal and Santa Maria/Torto sub-basins, DF. The standard length of the 
photographed individual is given following the species’ name. 1)  Steindachnerina insculpta, 91,49 cm; 2) Characidium gomesi, 58,95 cm; 3) Characidium sp., 
41,07 cm; 4) Characidium xamthopterum, 36,45 cm; 5) Characidium zebra, 46,64 cm; 6) Kolpotocheirodon theloura, 28,71 cm; 7) Planaltina myersi, 39,22 cm; 
8) Astyanax sp., 37,44 cm; 9) Bryconamericus stramineus, 50,07 cm; 10) Ctenobrycon sp., 60,07 cm; 11) Hasemania sp., 21,07 cm; 12) Hyphessobrycon 
balbus, 40,70 cm; 13) Knodus moenkhausii, 32,26 cm; e 14) Moenkhausia sp., 39,96 cm (Pictures by Pedro De Podestà).
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Figura 5. Exemplares representativos das espécies de peixes da ordem  Siluriformes coletadas nas sub-bacias do Bananal e Santa Maria/Torto, DF. O comprimento 
padrão do indivíduo fotografado é apresentado após o nome de cada espécie. 1) Aspidoras fuscoguttatus, 27,70 cm; 2) Neoplecostomus corumba, 28,62 cm; 
3) Microlepidogaster sp., 34,98 cm; 4) Hypostomus ancistroides, 31,46 cm; 5) Hypostomus sp.1, 65,80 cm; 6) Hypostomus sp.2, 42,37 cm; 7) Hypostomus sp.3, 
26,96 cm; 8) Hypostomus sp.4, 22,06 cm; 9) Heptapterus sp., 56,18 cm; e 10) Rhamdia quelen, 61,69 cm (Fotos de Pedro De Podestà).

Figure 5. Representative specimens of the Siluriformes order, collected from the Bananal and Santa Maria/Torto sub-basins, DF. The standard length 
of the photographed individual is given following the species’ name. 1)  Aspidoras fuscoguttatus, 27,70 cm; 2) Neoplecostomus  corumba, 28,62 cm; 
3)  Microlepidogaster sp., 34,98 cm; 4) Hypostomus  ancistroides, 31,46 cm; 5)  Hypostomus sp.1, 65,80 cm; 6) Hypostomus sp.2, 42,37 cm; 7)  Hypostomus sp.3, 
26,96 cm; 8)  Hypostomus sp.4, 22,06 cm; 9)  Heptapterus sp., 56,18 cm; e 10) Rhamdia quelen, 61,69 cm (Pictures by Pedro De Podestà).

(64,5%), Astyanax sp. (11,2%), Hyphessobrycon balbus (11,1%), 
 Hasemania sp. (5,6%) e Planaltina myersi (3,8%). As espécies mais 
comuns, consideradas constantes, foram Astyanax sp. e H. balbus 
( Tabela 2). Hasemania sp. e Microlepidogaster sp., com constâncias 
de ocorrência iguais a 26,8% e 25,0%, respectivamente, foram espé-
cies acessórias. As demais espécies possuem ocorrência acidental.

Onze espécies (39,3%) são novas para ciência; entre elas, 
 Heptapterus sp. e Ctenobrycon sp. são registradas pela primeira 
vez no presente estudo. Vale ressaltar que o registro do gênero 
 Ctenobrycon é inédito para a bacia do Alto Rio Paraná. Nenhuma das 

espécies coletadas encontra-se ameaçada de extinção (Rosa & Lima 
2005, 2008). Das 28 espécies, apenas uma é exótica ( Poecilia 
reticulata), nativa da América Central e norte da América do Sul 
(FISHBASE 2009), e foi representada por dois indivíduos (machos) 
nas unidades amostrais 7 e 14.

A riqueza variou de 1 a 10 espécies entre os trechos e estações 
amostradas, enquanto a abundância variou entre 1 e 1.743 indivíduos 
(Tabela 3). As unidades amostrais 7 e 14 apresentaram os maiores 
valores de riqueza e abundância ao longo das estações (Tabela 3). 
Quanto ao índice de Simpson, a unidade amostral 6, nas estações 
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Figura 6. Exemplares representativos das espécies de peixes da ordem Cyprinodontiformes e Perciformes coletadas nas sub-bacias do Bananal e Santa Maria/
Torto, DF. O comprimento padrão do indivíduo fotografado é apresentado após o nome de cada espécie. 1) Rivulus pictus (fêmea), 29,96 cm; 2) R. pictus 
(macho), 31,98 cm; 3) Phalloceros harpagos (fêmea), 28,70 cm; 4) P. harpagos (macho), 25,70 cm; 5) Poecilia reticulata (macho), 17,87 cm; e 6) Cichlasoma 
paranaense, 70,96 cm (Fotos de Pedro De Podestà).

Figure 6. Representative specimens of the Perciformes and  Cyprinodontiformes orders, collected from the Bananal and Santa Maria/Torto sub-basins, DF. The 
standard length of the photographed individual is given following the species’ name. Orders Perciformes and Cyprinodontiformes representative fishes collected 
in Bananal and Santa Maria/Torto sub-basins, DF. The standard length of the photographed individual is given after the name of each species. 1) Rivulus pictus 
(fêmea), 29,96 cm; 2) R. pictus (macho), 31,98 cm; 3)  Phalloceros harpagos (fêmea), 28,70 cm; 4) P. harpagos (macho), 25,70 cm; 5) Poecilia reticulata 
(macho), 17,87 cm; e 6) Cichlasoma paranaense, 70,96 cm (Pictures by Pedro De Podestà).

Tabela 3. Riqueza de espécies, abundância e índice de Simpson (l) ao longo das estações (SC = transição seca para chuva, C = chuva, CS = transição chuva 
para seca e S = seca) nas unidades amostrais dos córregos das sub-bacias do Bananal e Santa Maria/Torto, DF.

Table 3. Species richness, abundance, and Simpson diversity index (l) throughout the seasons (SC = dry/rainy transition, C = rainy, CS = rainy/dry transition 
and S = dry) in stretches sampled at the Bananal and Santa Maria/Torto sub-basins, DF.

Trecho Riqueza de espécies Abundância l

SC C CS S SC C CS S SC C CS S

1 2 2 1 1 24 16 19 6 0,28 0,22 0,00 0,00

2 3 1 4 1 180 34 27 67 0,14 0,00 0,62 0,00

3 2 2 2 2 122 44 81 54 0,16 0,04 0,33 0,10

4 2 2 2 2 45 31 87 87 0,04 0,27 0,44 0,24

5 3 4 3 3 60 46 71 82 0,42 0,33 0,50 0,43

6 4 5 7 7 13 90 157 94 0,69 0,20 0,49 0,73

7 10 7 10 9 383 350 930 397 0,49 0,65 0,48 0,33

8 6 3 3 4 17 95 27 25 0,61 0,24 0,14 0,28

9 1 2 5 3 1 18 35 25 0,00 0,10 0,50 0,38

10 2 1 1 4 8 2 3 33 0,50 0,00 0,00 0,62

11 2 1 2 1 27 7 18 4 0,48 0,00 0,50 0,00

12 1 2 1 2 12 10 9 5 0,00 0,18 0,00 0,32

13 5 3 4 6 113 90 36 29 0,41 0,22 0,54 0,66

14 8 9 4 7 826 1045 1743 754 0,11 0,32 0,06 0,25

Total 22 15 16 20 1831 1878 3243 1662 - - - -
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FUNATURA 1998). Este fato reforça a necessidade de manutenção 
e correto manejo desses específicos ecossistemas.

A ocorrência da família Poeciliidae é um dos principais indica-
dores de qualidade em riachos, visto sua tolerância às variações nos 
diversos	tipos	de	hábitats,	muitos	deles	impactados	(Kennard	et	al.	
2005). De acordo com Casatti et al. (2006), a ocorrência de algumas 
espécies exóticas possui forte correlação com descritores de hábitats 
degradados. Nos trechos amostrados, foi encontrada uma espécie 
exótica (Poecilia reticulata) pertencente à família Poeciliidae; no 
entanto, apenas dois indivíduos machos foram coletados. A Unidade 
de Conservação pode estar mantendo as características naturais dos 
ambientes (IBAMA & FUNATURA 1998) impedindo o estabeleci-
mento da espécie alienígena. A espécie nativa Phalloceros  harpagos, 
também pertencente à família Poecilidae, apresentou maiores abun-
dâncias nos mesmos pontos onde P. reticulata foi encontrada. Novos 
estudos sistematizados podem evidenciar possíveis interações bioló-
gicas (p.ex., exclusões competitivas) entre essas duas espécies. 

Alguns estudos em riachos de cabeceira na bacia do Alto Paraná 
mostram uma riqueza variando entre três e 26 espécies em unidades 
amostrais com 100 m de extensão (Castro et al. 2003, 2004). As 
dimensões das unidades amostrais, a posição longitudinal do ponto 
de coleta no curso d’água e os padrões regionais e biogeográficos de 
diversidade podem influenciar a riqueza local de espécies (Matthews 
1998). Viana (1989), caracterizando a estruturação da taxocenose 
íctica no Ribeirão Santana (bacia do Alto Rio Paraná, sul do Distrito 
Federal), verificou que em resposta ao aumento da estabilidade e 
complexidade do ambiente, ao longo do gradiente longitudinal, há 
um aumento na diversidade de espécies, biomassa e guildas tróficas. 
Os maiores valores de riqueza e abundância encontrados nos trechos 
a jusante (trechos 7, 13 e 14), seja pela adição ou substituição de 
espécies, pode ser explicado pela maior complexidade e volume de 
hábitats (Angermeier & Schlosser 1989, Schlosser 1990) e, ainda, 
pelo aumento na produtividade do ecossistema (Vannote et al. 1980) 
evidenciado ao longo do gradiente longitudinal dos cursos d’água. 
Muito embora, padrões estocásticos na estruturação hierárquica ao 
longo das ordens de drenagem podem ser verificados em função da 
distribuição das espécies consideradas raras (Ribeiro et al. 2008).

O entendimento da composição e distribuição das comunidades 
aquáticas em ambientes íntegros é premente visto a acelerada degrada-
ção ambiental observada em diversos ecossistemas límnicos em todo 
mundo (Duncan & Lockwood 2001). As atividades humanas surgem 
como uma nova contribuição para os processos de estruturação das 
comunidades biológicas (Hooper et al. 2005). Devido à carência de 
estudos ecológicos utilizando a taxocenose íctica em ecossistemas 
aquáticos lóticos preservados de cabeceira, os resultados obtidos 
mostram-se bastante valiosos e servem como referência para a região. 
Essas informações podem contribuir para o manejo e monitoramento 
de pequenas bacias em Unidades de Conservação e, ainda, subsidiar a 
implementação de políticas públicas para a conservação de nascentes 
e pequenos mananciais.
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seca e transição da seca para chuva, apresentou os maiores valores, 
seguida pela unidade amostral 13 na estação seca e unidade amostral 
7 na estação chuvosa (Tabela 3).

Discussão

Apesar de ainda crescente, nota-se uma tendência à estabilização 
da curva de acumulação, indicando alto grau de eficiência das amos-
tragens. A riqueza estimada para os cursos d’água das sub-bacias do 
Bananal e Santa Maria/Torto apresentou-se de acordo com o proposto 
por Matthews (1998), para riachos tropicais com pequenas dimensões, 
reforçando a adequação metodológica às dimensões dos riachos 
amostrados. É importante ressaltar que, por constantes extinções e 
invasões locais, amostragens contínuas de longo prazo podem vir a 
adicionar indefinidamente novas espécies as já existentes (Gotelli & 
Colwell 2001).

A alta riqueza das ordens Characiformes e Siluriformes, para os 
córregos das sub-bacias do Bananal e Santa Maria/Torto, apresenta-se 
de acordo com o encontrado para os riachos não estuarinos da região 
Neotropical (Lowe-McConnell 1999, Castro 1999). A maioria das 
espécies coletadas pertence às famílias Characidae e Loricariidae, 
refletindo o padrão encontrado nas águas continentais brasileiras 
(Reis et al. 2003, Buckup et al. 2007). O pequeno porte dos riachos, 
com cursos irregulares e instáveis (flutuações ambientais), favorece 
a ocorrência dessas espécies caracterizadas pela plasticidade e re-
sistência às variações abióticas. Um exemplo que merece destaque 
é Knodus moenkhausii, que foi a espécie de maior abundância, con-
tribuindo com mais da metade do número de indivíduos coletados. 
Em estudos recentes, essa dominância vem sendo continuamente 
observada em riachos da bacia do Alto Paraná (Castro et al. 2005, 
Casatti et al. 2006) e é explicada pelo oportunismo alimentar, que 
lhe garante permanentes fontes de energia, a qual boa parte é alocada 
para reprodução, permitindo a ocorrência dessa espécie até mesmo 
em ambientes impactados (Ceneviva-Bastos & Casatti 2007).

A maioria das espécies ocorreu em poucas amostragens, sendo 
encontradas restritamente em alguns trechos ou estações. Algumas 
espécies por possuírem pequenos portes não realizam grandes 
deslocamentos, o qual pode estar restringindo suas distribuições 
a micro-hábitats específicos, tornando as populações isoladas e 
favorecendo a especiação alopátrica (Castro 1999). Os barramentos 
naturais formados por trechos encachoeirados e por troncos de ár-
vores caídos também dificultam os deslocamentos dessas espécies 
(Apone et al. 2008). Pringle et al. (1988) sugerem que comunidades 
biológicas em ambientes lóticos podem responder a variações ca-
racterísticas de manchas do ambientes (i.e. mosaicos) ao longo das 
bacias de drenagem.

Apesar de possuírem maior abundância nas regiões de cabeceira, 
Astyanax sp. e Hyphessobrycon balbus tiveram ampla distribuição ao 
longo das estações do ano e das localidades de coleta. Essas espécies, 
por atingirem maior porte, conseguem realizar maiores deslocamen-
tos, ultrapassando obstáculos, estando presentes nos diversos trechos 
da bacia. A plasticidade alimentar dessas espécies permite também 
que elas explorem tanto alimentos de origem animal quanto vegetal 
nos diversos ambientes dos córregos (Schneider 2008).

As novas espécies amostradas e as novas ocorrências registra-
das demonstram a carência de estudos para a região e reforçam a 
peculiaridade (endemismo) das regiões de cabeceira. As espécies 
Heptapterus sp. e Ctenobrycon sp. tiveram seus primeiros registros 
no presente trabalho, cabendo lembrar que suas ocorrências podem 
vir a ser ampliadas com o advento de novos estudos. No entanto, é 
interessante ressaltar a relevância do Parque Nacional de Brasília 
com suas restrições de uso, o qual viabiliza a conservação de es-
pécies nativas e processos naturais do bioma Cerrado (IBAMA & 
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Appendix

Material testemunho das 28 espécies de peixes coletadas nos córregos das sub-bacias do Bananal e Santa Maria/Torto, DF, tombados na 
Coleção Ictiológica da Universidade de Brasília (CIUnB) e na Coleção de Peixes do Departamento de Zoologia e Botânica da Universidade 
Estadual Paulista, São José do Rio Preto (DZSJRP)

Aspidoras fuscoguttatus CIUnB 14, 16, 173, 180, 220, DZSJRP 10.813; Astyanax sp. CIUnB 1-3, 6, 7, 12, 25, 33-36, 39, 40, 42, 43, 46, 
50-52, 54, 55, 59, 60, 63, 71, 72, 74-76, 78-80, 82, 85, 90, 161, 162, 165-168, 178, 183, 194, 196-199, 202, 204, 208-212, 218, 228, 243, 245, 
254, 312, 318, DZSJRP 10.817, 10.819, 10.0824; Bryconamericus stramineus CIUnB 61; Characidium gomesi CIUnB 15, 246; Characidium 
sp. CIUnB 29, 89, 193, 234, DZSJRP 10.822; Characidium xamthopterum CIUnB 13, 221, DZSJRP 10.812; Characidium zebra CIUnB 38, 
81, 247, DZSJRP 10.821; Cichlasoma paranaense CIUnB 87; Ctenobrycon sp. CIUnB 64, 84, 86, DZSJRP 10.833; Hasemania sp. CIUnB 
22, 41, 67, 91, 93, 94, 174, 185, 200, 205, 219, 223, 248, 255, 320, DZSJRP 10.801, 10.807, 10.829; Hyphessobrycon balbus CIUnB 5, 9, 
23, 30, 53, 58, 65, 170, 190, 215, 231, 235, 239, 242, 309-311, 313-317, 319, 321-337, DZSJRP 10.818, 10.825; Hypostomus ancistroides 
CIUnB 257; Hypostomus sp.1 CIUnB 28, 164; Hypostomus sp.2 CIUnB 32, 47, 201, 230, 241, 249, DZSJRP 10.809, 10.816; Hypostomus sp.3 
CIUnB 48; Hypostomus sp.4 CIUnB 207; Heptapterus sp. CIUnB 11, 57, 171, 213, 232, 238, 244, DZSJRP 10.803, 10.804, 10.815; Knodus 
moenkhausii CIUnB 4, 20, 45, 62, 68, 92, 163, 177, 186, 187, 203, 216, 222, 256; Kolpotocheirodon theloura CIUnB 18, 179, 226, DZSJRP 
10.831; Microlepidogaster sp. CIUnB 27, 31, 37, 70, 73, 77, 181, 189, 191, 195, 229, 233, 237, 240, DZSJRP 10.823, 10.827; Moenkhausia 
sp. CIUnB 21, 66, 188, 225, DZSJRP 10.799, 10.800, 10.805; Neoplecostomus corumba CIUnB 250; Phalloceros harpagos CIUnB 24, 182, 
227, 252, DZSJRP 10.826; Planaltina myersi CIUnB 19, 49, 69, 88, 175, 184, 206, 224, 253, DZSJRP 10.802, 10.832; Poecilia reticulata 
CIUnB 17, 251; Rhamdia quelen CIUnB 8, 44, 172, 217, DZSJRP 10.798; Rivulus pictus CIUnB 10, 26, 56, 169, 192, 214, 236, DZSJRP 
10.814; Steindachnerina insculpta CIUnB 83.
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Microestruturas de pêlos de pequenos mamíferos não-voadores: chave para 
identificação de espécies de agroecossistemas do estado de São Paulo, Brasil
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MARTIN, P.S., GHELER-COSTA, C. & VERDADE, L.M. 2009. Microstructures of the hair of non-volant 
small mammals: key to the identification of species from agroecosystems of the State of São Paulo, Brazil. 
Biota Neotrop. 9(1): http://www.biotaneotropica.org.br/v9n1/en/abstract?identification-key+bn01509012009.

Abstract: Hair microstructure characteristics have been used for species identification in taxonomic, ecological, 
paleontological, archeological and forensic research. This study aims to describe the hair structure from small 
mammals commonly found in agroecosystems of the São Paulo State. The hairs were collected from the dorsal 
region of previously identified specimens collected in agricultural areas (sugar-cane plantations), pasture areas, 
silviculture areas (eucalyptus plantation) and fragments of native vegetation (semideciduos Atlantic Forest and 
Cerrado). Optic microscope was not effective for describing the form and the border of scales, which were 
described using scanning electronic microscope. A dichotomic key of identification is presented for 11 species 
of non-volant small mammals (seven rodents and four marsupials). 
Keywords: cuticle, guard-hairs, medulla, small mammals, tricology.

MARTIN, P.S., GHELER-COSTA, C. & VERDADE, L.M. 2009. Microestruturas de pêlos de pequenos 
mamíferos não-voadores: chave para identificação de espécies de agroecossistemas do estado de São 
Paulo, Brasil. Biota Neotrop. 9(1): http://www.biotaneotropica.org.br/v9n1/pt/abstract? identification-
key+bn01509012009.

Resumo: Características microestruturais dos pêlos vêm sendo usadas para identificação de espécies em pesquisas 
taxonômicas, ecológicas, paleontológicas, arqueológicas e forenses. Este estudo tem como objetivo a descrição 
da estrutura dos pêlos de algumas espécies de pequenos mamíferos não-voadores comumente encontrados 
em agroecossistemas do Estado de São Paulo. Os pêlos foram coletados do dorso de espécimes previamente 
identificados coletados em áreas de agricultura (canavial), pastagens, silvicultura (plantio de eucalipto) e fragmentos 
de vegetação nativa (floresta semidecídua e cerrado). O microscópio óptico apresentou limitações para a descrição 
do formato e borda das escamas, os quais foram descritos através do uso de microscópio eletrônico de varredura. 
Uma chave de identificação dicotômica é apresentada para 11 espécies de pequenos mamíferos não-voadores 
(sete roedores e quatro marsupiais). 
Palavras-chave: cutícula, medula, pêlos-guardas, pequenos mamíferos, tricologia.
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sistemas do Estado de São Paulo, por meio da elaboração de uma 
chave de identificação, baseada na microestrutura dos pêlos, para 
servir como subsidio a pesquisas relacionadas à dieta de carnívoros 
em agroecossistemas.

Material e Métodos

1. Áreas de estudo

As amostras de pêlos do presente estudo são provenientes de 
espécimes capturados nas seguintes áreas de estudo: Bacia do rio 
Passa-Cinco (53º 45’ 50” O e 22º 15’ 52” S) (municípios de Itirapina 
e Ipeúna), Fazendas Ibiti (49º 16’ 52” O e 24º 9’ 50” S) (município 
de Itararé) e Santa Isabel (49º 5’ 54” O e 24º 10’ 20” S) (município 
de Itapeva). A bacia do rio Passa-Cinco possui 52.757,60 ha, que 
compõe juntamente com outras quatro sub-bacias a Bacia do Rio 
Corumbataí, na região central do Estado de São Paulo. A região 
apresenta um mosaico de ambientes, caracterizando-se como um 
agroecossistema, sendo a matriz composta por pastagens (51,72%), 
além de áreas com plantação de cana-de-açúcar (14,1%), florestas 
plantadas de Eucalipto (10,75%) e fragmentos florestais nativos 
(15,67%), tanto de cerrado, como de floresta estacional semidecidual 
(Koffler	1993,	Valente	2001).	

As fazendas Ibiti (11.300 ha) e Santa Isabel (5840 ha) destinam-se 
à produção silvicultural com plantios de eucalipto e localizam-se na 
região sudoeste do Estado de São Paulo. A região caracteriza-se por 
ser uma zona de transição entre os seguintes sistemas fisionômico-
ecológicos: floresta estacional semidecidual, floresta ombrófila densa 
montana e cerrado.

2. Coleta de dados

Na Bacia do Passa-Cinco, utilizaram-se armadilhas do tipo 
Sherman distribuídas em 16 sítios de amostragem, igualmente 
distribuídos entre fragmentos de floresta semidecídua, plantios de 
eucalipto, pastagens e canaviais (Gheler-Costa 2006). Nas Fazendas 
Ibiti e Santa Isabel, utilizaram-se armadilhas de interceptação e queda 
(pitfall) distribuídas em 9 sítios de amostragem, sendo 6 áreas de 
eucalipto (borda e interior), 2 fragmentos de floresta semidecídua e 
1 fragmento de cerrado. 

Os pêlos foram coletados na região de intersecção da linha 
mediana com a linha escapular no dorso de espécimes vivos. Um 
pequeno tufo de pêlos foi arrancado manualmente para a conservação 
do bulbo e ápice dos pêlos. As amostras foram então armazenadas 
em tubos plásticos identificados (Quadros & Monteiro-Filho 2006a). 
Os espécimes foram identificados através de análises morfológicas 
de crânios depositados no Museu de Zoologia da Universidade de 
São Paulo (MZUSP). 

Foram analisados os pêlos de 11 espécies, quatro marsupiais e sete 
roedores (Tabela 1). Apenas as características da cutícula e da medula 
dos pêlos-guardas foram descritas, por apresentarem similaridade para 
indivíduos de uma mesma espécie e diferenças entre as espécies. A 
nomenclatura utilizada foi descrita por Quadros & Monteiro-Filho 
(2006b). Para uma descrição mais detalhada do formato das escamas 
foi necessária uma combinação entre a nomenclatura proposta por 
Hausman (1920) e Quadros & Monteiro-Filho (2006b), por descre-
verem padrões de pêlos de espécies brasileiras. 

Foram utilizados 10 pêlos de quatro indivíduos diferentes para 
cada espécie coletada. A limpeza dos pêlos foi realizada em álcool e a 
secagem em papel absorvente. Na obtenção de impressões cuticulares, 
lâminas foram montadas através da adição de uma fina camada de 
esmalte incolor para unhas. Após secagem de 20 minutos, as lâminas 
com os pêlos foram colocados e prensados entre dois pedaços de 
madeira em uma pequena morsa. Após a secagem total do esmalte, 

Introdução

Desde o início do século passado, pesquisadores já tinham 
conhecimento de que a superfície externa dos pêlos apresenta es-
trutura e forma variáveis. Hausman (1920) deu início ao estudo da 
estrutura dos pêlos como caráter diferencial entre as espécies de 
mamíferos e publicou uma série de trabalhos propondo nomenclatura, 
classificações e técnicas, que serviram de subsídio para pesquisas 
na área, que passou a ser chamada de tricologia. Posteriormente 
vários trabalhos contribuíram para seu desenvolvimento (Carter & 
Dilworth	1971,	Weingart	1973,	Keller	1980,	Teerink	1991,	Quadros	
1998, Quadros & Monteiro-Filho 1998a, 1998b, Broeck et al. 2000, 
Chernova 2002, Meyer et al. 2000, 2002, Porta & Llanesa 2001, 
Hoey et al. 2004). Atualmente a tricologia tem sido utilizada como 
base para estudos aplicados em paleontologia (Meng & Wiss, 1997), 
sistemática	(Mathiak	1938,	Nason	1948,	Mayer	1952,	Keller	1980,	
Teerink 1991, Broeck et al. 2000, Anderson 2001, Porta & Llanesa 
2001, Andruskiw 2003, Ingberman & Monteiro-Filho 2006), ecologia 
(Hilton	&	Kutscha	1978,	Cypher	1993a,	1993b,	Quadros	1998)	e	
ciência forense (Houck 2002). 

Teerink (1991) sugere que os pêlos sejam divididos em duas gran-
des categorias: pêlos-guardas (“overhair”) e subpêlos (“underhair”). 
Os pêlos-guardas são mais longos, mais numerosos, grossos, 
sobressaindo-se (Brunner & Coman 1974) e produzindo o padrão 
geral de coloração da pelagem (Quadros 1998), apresentando função 
mecanorreceptora e dissimuladora no ambiente. Os subpêlos são mais 
curtos, mais finos, ondulados e numerosos (Brunner & Coman 1974), 
contribuindo para a termorregulação e proteção (Mathiak 1938). 

A cutícula, a medula e o córtex dos pêlos-guardas apresentam 
padrões morfológicos que, combinados entre si, conferem a uma 
determinada espécie características únicas e definidas, que podem 
ser	utilizadas	em	identificação	taxonômica	(Hausman	1920,	Keller	
1980, Meyer 2002, Ingberman & Monteiro-Filho 2006, Quadro 
& Monteiro-Filho 2006a) e estudos sobre ecologia alimentar de 
carnívoros (Mathiak 1938, Nason 1948, Mayer 1952, Teerink 1991, 
Fernández & Rossi 1998, Quadros 1998, Andruskiw 2003). 

Estudos sobre pêlos de mamíferos sul-americanos são escassos 
(Piantanida & Petriella 1976, Chehébar & Martín 1989, Muller 1989, 
Quadros & Monteiro-Filho 1998a, 1998b, 2006a, 2006b, Fernandez & 
Rossi 1998, Vázquez et al 2000, Ingberman & Monteiro-Filho 2006), 
sendo a maioria dos trabalhos de tricologia referentes a mamíferos 
da América do Norte (Mathiak 1938, Nason 1948, Mayer 1952, 
Hilton	&	Kutscha	1978,	Andruskiw	2003),	Europa	(Hausman	1920,	
Keller	1980,	Teerink	1991,	Broeck	et	al.	2000,	Porta	&	Llanesa	2001,	
González-Esteban et al. 2006, Marinis & Asprea 2006), e Oceania 
(Brunner & Coman 1974).

Os trabalhos referentes à tricologia no Brasil foram desenvolvidos 
com amostras provenientes de animais vivos e/ou taxidermizados 
(Muller 1989, Quadros & Monteiro-Filho 1998a, 1998b, 2006a, 
2006b, Ingberman & Monteiro-Filho 2006). Estes trabalhos foram 
aplicados para identificação de presas e/ou predadores de áreas 
florestadas e conservadas. Estudos referentes a pequenos mamíferos 
em agroecossistemas são insipientes (Barros-Batesti et al. 2000, 
Bonvicino et al. 2002, Bush et al. 2001, Gheler-Costa et al. 2002, 
Gheler-Costa 2006), se considerarmos agroecossistema como um 
conjunto que compreende ecossistemas naturais e ambientes modi-
ficados pelo homem (Odum et al. 1988). A grande parte dos estudos 
de ecologia de pequenos foram realizados em áreas conservadas ou 
com porcentagem de vegetação natural acima de 20% (Castro & 
Fernandez 2004, Fonseca & Robinson 1990, Pardini 2004, Pardini 
et al. 2005, Pires et al. 2002, Pires et al. 2005). 

O presente estudo visa ampliar o conhecimento sobre a tricologia 
de mamíferos de pequeno porte não voadores que habitam agroecos-
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todas as amostras ocupando toda a extensão do pêlo com arranjos 
celulares dispostos em uma ou mais fileiras, nas formas: a) isolada, 
quando se apresentou um espaço preenchido por córtex entre as cé-
lulas individualizando-as (Figura 1a); ou, b) anastomosada, quando 
havia fusões entre as células formando arranjos bem diversificados 
que delimitavam os espaços do córtex (Figuras 1b, c, d). Os formatos 
encontrados foram os mais variados: a) escalariforme, onde havia 
apenas uma única fileira de células aproximadamente retangulares 
e transversais em relação ao maior eixo do pêlo (Figura 1a); b) al-
veolar, quando a medula apresentou várias células fundidas em sua 
largura, delimitando espaços como cavidades ou alvéolos entre si 
(Figura 1b); c) listrada, quando as cavidades apresentaram-se fun-
didas e alinhadas em filas transversais em relação ao maior eixo do 
pêlo, formando barras transversais, delimitando espaços contínuos 
com grânulos de pigmento (Figura 1c); d) crivada, quando a medula 
apresentou mais que uma fileira de células, anastomosadas umas 
com as outras, circunscrevendo espaços com ausência de pigmento 
em seu interior (Figura 1d). O padrão medular de cada espécie está 
descrito na Tabela 2.

A maior variação do padrão cuticular foi verificada na região 
proximal do pêlo através de imagens provenientes dos microscópios 
ótico e de varredura. Os arranjos das escamas encontrados foram: 
a) imbricado, com escamas dispostas com a borda livre (distal) 
dirigida para o ápice do pêlo (Figura 2a, b e c, 3a, b, c, d) e b) pavi-
mentosa, com escamas não apresentando bordas livres e sobreposição 
entre suas bordas adjacentes, assemelhando-se a azulejos na parede 

os pêlos foram retirados da lâmina. Para a observação da medula, 
os pêlos foram expostos à água oxigenada cremosa 30 volumes por 
80 minutos para descolorir, sendo em seguida lavados em água e secos 
com papel absorvente (Quadros & Monteiro-Filho 2006a). 

As lâminas foram preparadas utilizando-se do meio de montagem 
Entellan®. Todas as amostras foram observadas em microscópio óptico 
modelo LEICA BM E, visualizadas no aumento 400x. Imagens de 
microscopia óptica foram obtidas a partir do software Image-pro plus, 
da media cybernetics - 1993-97 versão 3.0.00.00 para win 95/NT, 
câmera Sony CCD-IRIS modelo DXC-107-A, acoplada a microscópio 
de contraste de fase (LEICA BM E), aumento de 400x.

Para a observação da cutícula em microscópio eletrônico de 
varredura, as amostras passaram por um processo de deposição me-
tálica para evitar um efeito conhecido como carga “charging”, que 
é caracterizado pelo aparecimento de porções da superfície que se 
tornam	intensamente	brilhantes	(Kitajima	&	Leite	1999).	Esta	depo-
sição foi efetuada em um sistema conhecido como “sputtering”. As 
amostras foram montadas em “stubs” ou porta espécimes e inseridas 
no metalizador MED 010 da Balzer. Após este preparo as amostras 
foram analisadas em microscópio eletrônico de varredura DSM 900 
da Zeiss. As observações da cutícula foram feitas nos aumentos 
1000x, 2000x e 3000x. 

Resultados

A medula apresentou-se de forma contínua e com maior variação 
entre as espécies na sua região distal. A medula foi identificada em 

Tabela 1. Tipo de ambiente e local de coleta das espécies de pequenos mamíferos não-voadores analisados no presente estudo.

Table 1. Type of environment and collection locality of the non-volant small mammals analyzed in this study.

Ordem Família Espécie Tipo de ambiente Local
Didelphimorphia Didelphidae Didelphis albiventris (Lund, 1840) Fragmento de Floresta 

Semidecídua e Plantio 
de  Eucalipto

Bacia do Rio Passa-Cinco, 
Itapeva e Itararé, SP

Monodelphis americana (Muller, 1776) Fragmento de Floresta 
 Semidecídua

Bacia do Rio Passa-Cinco, SP

Gracilinanus agilis (Burmeister, 1854) Fragmento de Floresta 
 Semidecídua e Plantio 
de Eucalipto

Bacia do Rio Passa-Cinco, 
Itapeva e Itararé, SP

Gracilinanus microtarsus (Wagner, 1842) Plantio de Eucalipto Itapeva e Itararé, SP

Rodentia Cricetidae Rhipidomys mastacalis (Lund, 1840) Fragmento de Floresta 
 Semidecídua e Plantio 
de Eucalipto

Bacia do Rio Passa-Cinco, 
Itapeva e Itararé, SP

Oligoryzomys nigripes (Olfers, 1818) Fragmento de Floresta 
 Semidecídua, Plantio 
de  Eucalipto e Canavial

Bacia do Rio Passa-Cinco, 
Itapeva e Itararé, SP

Calomys tener (Winge, 1837) Fragmento de Floresta 
 Semidecídua,  Cerrado, 
 Plantio de Eucalipto, 
 Canavial e  Pastagem

Bacia do Rio Passa-Cinco, 
Itapeva e Itararé, SP

Akodon montensis (Thomas, 1913) Fragmento de Floresta 
 Semidecídua, Cerrado, 
 Canavial e Pastagem

Bacia do Rio Passa-Cinco, 
Itapeva e Itararé, SP

Necromys lasiurus (Lund, 1841) Fragmento de Floresta 
 Semidecídua, Cerrado, 
Plantio de Eucalipto e 
Canavial 

Bacia do Rio Passa-Cinco, 
Itapeva e Itararé, SP

Bibimys labiosus (Winge, 1887) Plantio de Eucalipto Itapeva, SP

Echimyidae Kannabateomys amblyonix 
(Wagner, 1845)

Plantio de Eucalipto Itapeva, SP
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c) alongada, onde as escamas apresentam seu eixo vertical como o 
mais longo (comprimento), quando comparados com o seu eixo ho-
rizontal (largura) (Figura 2c) e d) acuminada, onde o ápice da escama 
se afunila formando uma ponta (Figura 3d). O padrão cuticular de 
cada espécie está descrito na Tabela 3.

As 11 espécies analisadas foram classificadas com base nos 
padrões medular e cuticular de pêlos-guarda, de acordo com a chave 
dicotômica de 11 etapas (Tabela 4).

Discussão

A seleção de pêlos-guardas para a análise deve-se às diferenças 
encontradas entre o padrão medular de um pêlo-guarda e um subpêlo 
sugeridas por Quadros & Monteiro-Filho (2006a). Teerink (1991), 
constatou que na grande maioria dos casos, os subpêlos são inúteis 

( Figuras 2d, e, f). Em relação à orientação, os padrões identificados 
foram: a) transversal, com escamas dispostas transversalmente 
em relação ao eixo longitudinal do pêlo (Figura 2e), b) oblíqua 
simples, com escamas inclinadas apenas para um lado em relação 
ao eixo longitudinal do pêlo, com ausência de uma linha central 
de divergência (Figura 2d) e c) obliqua dupla, quando as escamas 
dispuseram-se inclinadas para os dois lados opostos, em relação ao 
eixo longitudinal (Figura 2f). Foram encontradas as seguintes formas 
de escamas: a) folidácea, onde a superfície do pêlo assemelha-se à 
pele de uma cobra (Figuras 2b, c e 3a, b, c, d), e b) conoidal, onde 
cada escama envolve todo o perímetro do pêlo, formando um cone 
(Figura 2a). As escamas de forma folidácea foram diferenciadas em 
quatro sub-tipos: a) ovalada, onde o ápice da escama apresenta forma 
ovalada (Figura 2b, 3a e 3c), b) forma de telhas, onde a superfície do 
pêlo assemelha-se ao arranjo de telhas em um telhado (Figura 3b), 

a b

c d

Figura 1. Padrão medular dos pêlos-guardas, em microscopia ótica aumento de 400x, das espécies de pequenos mamíferos não-voadores de agroecossistemas 
do Estado de São Paulo. a) medula contínua, unisseriada e escalariforme de Gracilinanus agilis; b) medula contínua, multisseriada, com células isoladas em 
forma de alvéolos de Akodon montensis; c) medula contínua, multisseriada, com células anastomosadas em forma de listras de Oligoryzomys nigripes; e 
d) medula contínua, multisseriada, com células anastomosadas de forma crivada de Didelphis albiventris. 

Figure 1. Medullar pattern of guard hairs in optical microscope amplified 400x of non-volant small mammal from agroecosystems of São Paulo State. 
a) continuous, uniseriate and scalariform medulla of Gracilinanus agilis; b) continuous, multiseriate medulla with isolated alveoli-shaped cells of  Akodon 
montensis; c) continuous, multiseriate medulla with grafted strip-shaped cells of Oligoryzomys nigripes; and d) continuous, multiseriate medulla with grafted 
riddle-shaped cells of Didelphis albiventris.
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& Monteiro-Filho (2006b). Estes mesmos autores apresentam um 
caráter descontínuo para medula, que não foi detectado neste estudo. 
Caso fosse possível detectar a descontinuidade da medula, Brunner & 
Coman (1974) diferenciam este caráter em dois subtipos “ fragmental” 

na identificação de amostras desconhecidas, pois são semelhantes 
entre espécies aparentadas.

Dentre os pêlos analisados, a medula apresentou caráter con-
tínuo de acordo com Hausman (1920), Teerink (1991) e Quadros 

a b c

d e f

Figura 2. Padrão cuticular dos pêlos-guardas, em microscopia ótica aumento de 400x, das espécies de pequenos mamíferos não-voadores de agroecossistemas 
do Estado de São Paulo. a) cutícula imbricada com escamas em formato conoidal simples de Gracilinanus agilis; b) cutícula imbricada com escamas em forma 
de folhas ovaladas de Calomys tener; c) cutícula imbricada com escamas em forma de folhas alongadas de Rhipidomys mastacalis; d) cutícula pavimentosa, 
com escamas ondeadas, orientadas de forma oblíqua simples e bordas lisas de Necromys lasiurus; e) cutícula pavimentosa, com escamas ondeadas, lisas, 
orientadas de forma transversal e bordas descontínuas de Didelphis albiventris; e f) cutícula pavimentosa, com escamas ondeadas, orientadas de forma oblíqua 
dupla de Kannabateomys amblyonyx.

Figure 2. Cuticle pattern of guard hairs in optical microscope amplified 400x of non-volant small mammals from agroecosystems of São Paulo State. a) im-
bricate cuticle with simple conoidal scales of Gracilinanus agilis; b) imbricate cuticle with oval leaf-shaped scales of Calomys tener; c) imbricate cuticle with 
long leaf-shaped scales of Rhipidomys mastacalis; d) pared cuticle with simple oblique smoothly bordered wave-shaped scales of Necromys lasiurus; e) pared 
cuticle with transversal discontinuously bordered wave-shaped scales of Didelphis albiventris, and f) pared cuticle of double oblique wave-shaped scales of 
Kannabateomys amblyonyx.

Tabela 2. Padrão medular (continuidade, tipo de fileira, disposição e forma das células) dos pêlos-guardas das espécies de pequenos mamíferos não-voadores 
de agroecossistemas do Estado de São Paulo. 

Table 2. Medullar pattern (continuity, type of row, disposition and shape of cells) of guard hairs of non-volant small mammals from agroecosystems of São 
Paulo State.

Espécie Continuidade da medula Fileira de células Disposição das células Forma das células
Didelphis albiventris Contínua Multisseriada Anastomosadas Crivada

Monodelphis americana Contínua Unisseriada - Escalariforme

Gracilinanus agilis Contínua Unisseriada - Escalariforme

Gracilinanus microtarsus Contínua Unisseriada - Escalariforme

Calomys tener Contínua Multisseriada Anastomosadas Alveolar

Necromys lasiurus Contínua Multisseriada Anastomosadas Alveolar

Rhipidomys mastacalis Contínua Multisseriada Anastomosadas Alveolar

Bibimys labiosus Contínua Multisseriada Anastomosadas Alveolar

Oligorizomys nigripes Contínua Multisseriada Anastomosadas Listrada

Kannabateomys amblyonyx Contínua Multisseriada Anastomosadas Crivada

Akodon montensis Contínua Multisseriada Isoladas Alveolar



238

Martin, P.S. et al.

http://www.biotaneotropica.org.br http://www.biotaneotropica.org.br/v9n1/pt/abstract?identification-key+bn01509012009

Biota Neotrop., vol. 9, no. 1, Jan./Mar. 2009

Figura 3. Padrão cuticular dos pêlos-guardas, em microscopia eletrônica de varredura aumento 2000x, das espécies de pequenos mamíferos não-voadores de 
agroecossistemas do Estado de São Paulo. a) cutícula imbricada com escamas em forma de folhas ovaladas de Monodelphis americana; b) cutícula imbricada, 
com escamas em formato de telhas de Gracilinanus microtarsus, c) cutícula imbricada com escamas em forma de folhas ovaladas de Calomys tener; e d) cutícula 
imbricada com escamas em forma de folhas acuminadas de Bibimys labiosus. 

Figure 3. Cuticle pattern of guard hairs in electronic microscope amplified 2000x of non-volant small mammal from agroecosystems of São Paulo State. a) im-
bricate cuticle with oval leaf-shaped scales of Monodelphis americana; b) imbricate cuticle with roof-shaped scales of Gracilinanus microtarsus; c) imbricate 
cuticle with oval leaf-shaped scales of Calomys tener; and d) imbricate cuticle with acuminate leaf-shaped scales of Bibimys labiosus.

a b

c d

Tabela 3. Padrão cuticular (imbricamento, forma, orientação, ornamentação e continuidade das bordas das escamas) dos pêlos-guardas das espécies de pequenos 
mamíferos não-voadores de agroecossistemas do Estado de São Paulo.

Table 3. Cuticle pattern (imbrication, shape, orientation, ornamentation and continuity of the border of scales) of guard hairs of non-volant small mammals 
from agroecosystems of São Paulo State.

Espécie Imbricamento Forma das escamas Orientação das 
escamas

Ornamentação e continuidade 
das bordas das escamas

Didelphis albiventris Pavimentosa Ondeada Transversal Lisa e descontínua

Monodelphis americana Imbricada Folidácea ovalada   - -

Gracilinanus agilis Imbricada Conoidal simples - -

Gracilinanus microtarsus Imbricada Folidácea em forma de “telhas” - -

Calomys tener Imbricada Folidácea ovalada - -

Oligorizomys nigripes Imbricada Folidácea alongada - -

Bibimys labiosus Imbricada Folidácea acuminada - -

Rhipidomys mastacalis Imbricada Folidácea alongada - -

Akodon montensis Imbricada Folidácea ovalada - -

Necromys lasiurus Pavimentosa Ondeada Oblíqua simples Lisa

Kannabateomys amblyonyx Pavimentosa Ondeada Oblíqua dupla -
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Tabela 4. Chave dicotômica de identificação de espécies de pequenos mamíferos não-voadores de agroecossistemas do Estado de São Paulo, a partir de cara-
cterísticas da medula e cutícula de pêlos-guarda.

Table 4. Dichotomous key for the identification of non-volant small mammal species from agroecosystems of São Paulo State, based on medullar and cuticle 
characteristics of guard hairs.

1 Medula com células unisseriadas escalariformes (Figura 2a) 2 

1’ Medula com células multisseriadas 4 

2 Cutícula com escamas folídaceas 3

2’ Cutícula com escamas conoidais (Figura 3a) Gracilinanus agilis 

3 Cutícula com escamas ovaladas (Figura 4a) Monodelphis americana 

3’ Cutícula com escamas em forma de telhas (Figura 4b) Gracilinanus microtarsus 

4 Células da medula com disposição isolada (Figura 2b) Akodon montensis 

4’ Células da medula com disposição não isolada 5 

5 Células da medula anastomosadas em forma de alvéolos 6 

5’ Células da medula anastomosadas com formato não alveolar 7 

6 Cutícula imbricada com escamas folidáceas 9 

6’ Cutícula pavimentosa (Figura 3d) Necromys lasiurus 

7 Células da medula apresentando forma listrada (Figura 2c) Oligoryzomys nigripes 

7’ Células da medula apresentando forma crivada (Figura 2d) 8 

8 Orientação das escamas da cutícula tipo transversal (Figura 3e) Didelphis albiventris 

8’ Orientação das escamas da cutícula tipo oblíqua dupla (Figura 3f) Kannabateomys amblyonyx 

9 Escamas da cutícula em formato ovalado (Figuras 3b e 4c) Calomys tener 

9’ Escamas da cutícula em formato não ovalado 10 

10 Escamas da cutícula em forma alongada (Figura 3c) Rhipidomys mastacalis 

10’ Escamas da cutícula em forma acuminada (Figura 4d) Bibimys labiosus

e “interrupted”, de acordo com a quantidade de córtex entre um 
fragmento e outro de medula. 

Hausman (1920), Brunner & Coman (1974), Teerink (1991) e 
Quadros & Monteiro-Filho (2006b), embora tenham atribuído nomes 
diferentes, dividiram os padrões medulares em duas grandes catego-
rias: medula com uma fileira, ou com duas ou mais fileiras de células. 
No presente estudo, observou-se esse mesmo padrão e adotou-se 
essa divisão (medula unisseriada e multisseriada). O padrão medular 
multisseriado crivado foi descrito pela primeira vez por  Quadros & 
Monteiro-Filho (2006b) e identificado nas espécies Didelphis 
 albiventris e Kannabateomys amblyonyx do presente estudo.

Para a classificação da cutícula, foi necessária a combinação da 
nomenclatura e descrição propostas por Hausman (1920) e Quadros 
& Monteiro-Filho (2006b), pois o primeiro autor define maiores 
detalhes em relação ao formato das escamas em seu trabalho. Alguns 
padrões imbricados da cutícula adotados foram ilustrados por outros 
autores como sendo pavimentosos (Hausman 1920, Brunner & Coman 
1974, Teerink 1991). 

Na análise do imbricamento da cutícula, a técnica de observação 
através de microscopia óptica demonstrou-se limitada, sendo neces-
sário recorrer à técnica de microscopia eletrônica de varredura. As 
imagens obtidas pelo microscópio eletrônico de varredura proporcio-
naram um progresso significativo na descrição destas características 
bem como no detalhamento do formato e das bordas das escamas, 
como demonstraram Meng & Wyss (1997), Quadros & Monteiro-
Filho (1998a, b), Chernova (2002) e Meyer et al. (2002). A aplicação 
da técnica permitiu estabelecer padrões distintos de cutícula para 
as espécies Monodelphis americana, Gracilinanus microtarsus e 
Bibimys labiosus. A diferenciação entre M. americana e G. agilis, 
somente foi possível, analisando todo o comprimento do pêlo. 
Brunner & Coman (1974) e Teerink (1991) diferenciaram até quatro 

tipos de ornamentações das bordas das escamas, que foram úteis na 
diferenciação entre espécies. Neste estudo, não foi necessária esta 
diferenciação, pois somente foram verificadas bordas lisas.

Entre os autores que fizeram descrições e sugeriram nomencla-
turas para padrões cuticulares apenas Teerink (1991) e Quadros & 
Monteiro-Filho (2006b) incluíram a orientação das escamas da cutícu-
la. A interpretação de Teerink (1991) sobre a orientação das escamas 
em relação ao eixo maior do pêlo confunde-se com as dimensões 
(largura e comprimento) das escamas. Quando esse autor se refere aos 
estados de caráter “transversal”, “longitudinal” e “intermediate” das 
escamas cuticulares, está fazendo menção à proporção entre a largura 
e o comprimento das escamas, o que se reflete na sua orientação em 
relação ao maior eixo do pêlo. No presente trabalho, por outro lado, 
os estados de caráter da orientação das escamas (transversal, oblíqua 
simples e oblíqua dupla) dizem respeito apenas à sua orientação em 
relação ao eixo longitudinal do pêlo, não tendo relação com as di-
mensões das escamas e sendo aplicados apenas ao padrão ondeado, 
como proposto por Quadros & Monteiro-Filho (2006b).

Os padrões cuticulares e medulares identificados neste trabalho 
para Oligoryzomys nigripes, D. albiventris, e Necromys lasiurus coin-
cidem com o encontrado por Quadros (2002), já os padrões cuticulares 
encontrados para M. americana e Gracilinanus microtarsus e medu-
lares para K. amblyonyx diferiram do descrito pela autora.  Quadros 
(2002) descreve a cutícula de M. americana como pavimentosa, 
sendo neste estudo descrita como imbricada, já no caso da espécie 
G. microtarsus a autora descreve a forma das escamas da cutícula 
como conoidal, sendo verificado neste estudo o formato folidáceo. 
No caso da espécie K. amblyonyx o padrão cuticular coincidiu com o 
de Quadros (2002), porém o padrão das células da medula de formato 
crivado, detectado neste estudo, diferiu ao da autora que descreveu o 
formato destas células como fusiforme. Essas diferenças podem estar 
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relacionadas à observação de partes distintas do pêlo, neste estudo 
a cutícula foi observada na sua região proximal e a medula na sua 
região distal, que foram as regiões que apresentaram maior variação 
interespecífica. Quadros (2002), em seu trabalho, não especificou qual 
região do pêlo apresentava maior variação interespecífica. 

Neste estudo, foram estabelecidos padrões para as microestrutu-
ras dos pêlos de Akodon montensis, Bibimys labiosus, Gracilinanus 
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não foram encontrados trabalhos anteriores na literatura. Assim, este 
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Abstract: We report cases of Simuliidae and Chironomidae living on Lachlania nymphs (Ephemeroptera). 
This is the first record of these associations in South America. Simulium exiguum (pupae and larvae), Simulium 
cuasiexiguum (larvae), Cricotopus sp. (larva) and Rheotanytarsus sp. (larva) were found associated with Lachlania 
nymphs. We believe that all of these associations can be classified as opportunistic (or casual) attachment.
Keywords: aquatic insects, neotropical region, association, black fly, mayfly.

PEPINELLI, M., SIQUEIRA, T., SALLES, F.F. & SHIMBORI, E.M. Primeiro registro de Simuliidae e 
Chironomidae (Diptera) vivendo sobre ninfas de Lachlania Hagen (Ephemeroptera: Oligoneuriidae) 
na América do Sul. Biota Neotrop. 9(1): http://www.biotaneotropica.org.br/v9n1/pt/abstract?short-
communication+bn00509012009.

Resumo: Este é o primeiro registro de associações entre imaturos de Simuliidae e Chironomidae vivendo sobre 
ninfas do gênero Lachlania (Ephemeroptera) na América do Sul. Simulium exiguum (pupas e larvas), Simulium 
cuasiexiguum (larvas), Cricotopus sp. (larva) and Rheotanytarsus sp. (larva) foram coletadas vivendo sobre/aderidas 
a ninfas de Lachlania. Apesar de existirem algumas espécies que vivem, obrigatoriamente, sobre ninfas e larvas 
de outros insetos aquáticos, no presente estudo estas associações podem ser classificadas como casuais. 
Palavras-chave: insetos aquáticos, região neotropical, associação, borrachudo, foresia.
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Introduction

Associations of aquatic insects, especially Simuliidae and 
 Chironomidae, with nymphs of mayflies (Ephemeroptera) have 
been documented by several authors (e.g. Corbet 1960, Crosskey 
1965, 1990, Disney 1971a, 1971b, 1973, De Moor 1999, Callisto & 
Goulart 2000, Caldwell & Wiersema 2002, Roque et al. 2004). 
Regarding Simuliidae, two types of association are reported: ob-
ligate phoresy and opportunistic (or casual) attachment. Obligate 
phoresy has been reported in 28 species of Simuliidae living on 
Ephemeroptera nymphs or decapod crustaceans. The larvae of 
phoretic species exhibit adaptive modifications to live on the bod-
ies of those arthropods (Crosskey 1990). In contrast, opportunistic 
attachment occurs as the product of chance encounters (Crosskey 
1990). Despite the few records of larvae and pupae of non-phoretic 
black flies living on bodies of other animals, in most cases the as-
sociation between black fly species and mayfly nymphs is described 
as obligate phoresy. Moreover, all of these records are restricted to 
Africa and Asia (Crosskey 1990). 

Recently, Roque et al. (2004) published a review on inter-
actions between Chironomidae and other aquatic animals in Brazil. 
They present an updated list of records of chironomids living on 
aquatic organisms in Brazil and discuss the difficulties of studying 
chironomid-host interactions. Despite this recent effort in investi-
gating these interactions, there are only two records of chironomid 
larvae living on nymphs of mayflies in Brazil, both of the family 
Leptophlebiidae (Callisto & Goulart 2000, Roque et al. 2004). To 
our knowledge, there are no records from Brazil or even South 
America on interactions or associations between Simuliidae and 
Ephemeroptera.

Material and Methods

The nymphs of Lachlania were collected at the Pardo and 
Aguapeí Rivers, both in the State of São Paulo (Southeastern 
Brazil) during a field survey in April and August of 2004. The 
material was deposited in the Museu de Zoologia, Universidade 
de São Paulo. 

Aquatic insects were hand collected directly from the substrate 
(stems, roots and leaves).

Results and Discussion

In this paper, we report the occurrence of larvae and pupae of 
Simuliidae and larvae of Chironomidae living on mayfly nymphs of 
the genus Lachlania Hagen (Oligoneuriidae) in Brazil.

Four larvae and two pupae of Simuliidae and two larvae 
of  Chironomidae living on Lachlania nymphs were collected 
( Table 1). All cases of association between black flies and nymphs 
of  Lachlania were observed in the field, and specimens were pre-
served in separate vials. Since black fly larvae dislodge easily from 
the body of the nymphs when fixed and transported, we present 
a photographic record (Figures 1 and 2) of Lachlania nymphs 
that were carrying pupae of Simulium exiguum Roubaud and two 
 Chironomidae larvae. The larva and pupa of Simulium exiguum and 
Simulium cuasiexiguum Shelley, Luna Dias, Maia Herzog & Lowry 
usually live on submerged deciduous leaves and roots, and on leaves 
of the streamside vegetation (Pepinelli et al. 2006). 

Although specimens in this study were not collected quantitatively, 
there is evidence to suggest that the association between mayflies 
and simuliids occurs at relatively low frequencies. We collected 
27  Lachlania nymphs in the Pardo River and only one had a pair of 
Simulium exiguum pupae attached (Figures 1, 2). In contrast, more than 
100 larvae and pupae of the same species of black fly were found at-
tached to submerged stems, roots and leaves at the same site. Similarly, 
we collected 19 Lachlania nymphs in the Aguapeí River and only two 
of them contained larvae of black flies attached to their bodies. Once 
again, large numbers (>200) of simuliid larvae and pupae were found 
attached to submerged stems and roots at the same site. 

Phoretic associations of black fly species recorded in the litera-
ture indicate that there are adaptive modifications of morphological 
structures which differ conspicuously from those found in typi-
cal non-phoretic species that live on vegetal or mineral substrata 
(Crosskey 1990). Without morphological characteristics indicative 
of a phoretic habit, it is very difficult to explain these types of as-
sociations or interactions (Roque et al. 2004). We believe that the 
two species of Simuliidae and the two species of Chironomidae that 
we collected living on Lachlania nymphs constitute a typical case 
of opportunistic (or casual) attachment. These dipteran larvae and 
pupae use the Oligoneuriidae nymphs as a substrate, since they all 
live in running water and attach themselves to stems and roots for 
long period remaining stationary.

Table 1. Records of Simuliidae and Chironomidae living on nymphs of Ephemeroptera in Brazilian streams.

Tabela I. Registros de Simuliidae e Chironomidae vivendo sobre ninfas de Ephemeroptera em córregos do Brazil.

Simuliidae/Chironomidae Host Aquatic system, location 
(geographical coordinates)

Reference

Simulium exiguum pupae
(Figures 1, 2)

Lachlania Pardo River, São Paulo 
(22° 57’ 05” S and 49° 51’ 11” W)

Present study

Simulium exiguum larvae Lachlania Aguapeí River, São Paulo
(21° 27’ 31” S and 50° 55’ 09” W)

Present study

Simulium cuasiexiguum larvae Lachlania Aguapeí River, Lucélia, São Paulo 
(21° 27’ 31” S and 50° 55’ 09” W)

Present study

Corynoneura sp. Farrodes Boracéia Stream, São Paulo 
(23° 32’ S and 45° 51’ W)

Roque et al. (2004)

Cricotopus sp.
(Figure 1)

Lachlania Pardo River, São Paulo
(22° 57’ 05” S and 49° 51’ 11” W)

Present study

Nanocladius sp. Thraulodes Stream, Serra do Cipó, Minas Gerais
(19°-20° S, and 43°-44 °W)

Calisto & Goulart
(2000)

Rheotanytarsus sp.
(Figure 2)

Lachlania Pardo River, São Paulo 
(22° 57’ 05” S and 49° 51’ 11” W)

Present study
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Figure 1. Lachlania sp. nymph with two pupae of Simulium exiguum (indicated by the black arrows), one larvae of Cricotopus sp. (indicated by the white 
arrow) and one larvae of Rheotanytarsus sp., dorsal view.

Figura 1. Ninfa de Lachlania sp. com duas pupas de Simulium exiguum (indicadas pelas setas escuras), uma larva de Cricotopus sp. (indicada pela seta clara) 
e uma larva de Rheotanytarsus sp., vista dorsal.

Figure 2. Lachlania nymph with two pupa (we can see only one in this view) of Simulium exiguum (indicated by the black arrow), one larva of Cricotopus sp. 
and one larvae of Rheotanytarsus (indicated by the white arrow), lateral view. 

Figura 2. Ninfa de Lachlania sp. com duas pupas (nesta vista é possível ver apenas uma) de Simulium exiguum (indicada pela seta escura), uma larva de 
Cricotopus sp. e uma larva de Rheotanytarsus sp. (indicada pela seta clara), vista lateral.

5,0 mm
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SAZIMA, I. Anting behaviour with millipedes by the dendrocolaptid bird Xiphocolaptes albicollis 
in southeastern Brazil. Biota Neotrop., 9(1): http://www.biotaneotropica.org.br/v9n1/en/abstract?short-
communication+bn00609012009

Abstract: Several bird species practice anting. While anting a bird holds an ant or other arthropod that produces 
toxic or irritating secretions and rubs it on the plumage. Here I describe the White-collared Woodcreeper 
(Xiphocolaptes albicollis) rubbing its body with millipedes of the orders Spirostreptida and Polydesmida while 
foraging among banana stumps or at bromeliad clumps in southeastern Brazil. On three occasions I recorded 
the bird holding a millipede in the bill and rubbing it against its chest, belly, and wings. From time to time the 
millipede was “chewed”, and hammered against the substratum and then rubbed on the plumage again. After a 
while the millipede was ingested or dropped. Bromeliads harbour a rich fauna that includes mosquitoes, ticks, 
spiders, and snakes, and some of them may be potential hazards to birds that forage among the accumulated plant 
debris. The toxic secretions of millipedes may act as a deterrent against some of these hazardous animals, and 
the woodcreeper’s behaviour also reduces the noxiousness of a toxic prey before ingestion.
Keywords: Aves, Dendrocolaptidae, anting behaviour, foraging behaviour, millipedes, toxic secretion, 
“Xiphocolaptes albicollis”.

SAZIMA, I. Comportamento de formicar-se com milípedes pela ave dendrocolaptídea Xiphocolaptes 
albicollis no sudeste do Brasil. Biota Neotrop., 9(1): http://www.biotaneotropica.org.br/v9n1/pt/abstract?short-
communication+bn00609012009

Resumo: Diversas espécies de aves praticam o formicar, comportamento no qual a ave segura uma formiga ou 
outro artrópode que produza secreção tóxica ou irritante e a esfrega na plumagem. Descrevo aqui o Arapaçu-de-
garganta-branca (Xiphocolaptes albicollis) formicando-se com milípedes das ordens Spirostreptida e Polydesmida 
durante procura de alimento entre tocos de bananeiras ou em tufos de bromélias, no sudeste do Brasil. Em três 
ocasiões registrei a ave mantendo no bico um milípede e esfregando-o no peito, na barriga e nas asas. De vez em 
quando o milípede era mandibulado, golpeado contra o substrato e esfregado na plumagem novamente. Após certo 
tempo o milípede era ingerido ou descartado. Bromélias abrigam uma fauna rica que inclui mosquitos, carrapatos, 
aranhas e serpentes, alguns dos quais podem constituir risco para aves que ali forrageiam. A secreção tóxica dos 
milípedes pode agir como repelente contra alguns destes animais danosos. Adicionalmente, o comportamento 
do arapaçu reduz o grau de toxidez da presa antes da sua ingestão.
Palavras-chave: aves, Dendrocolaptidae, comportamento de formicar, comportamento alimentar, milípedes, 
secreção tóxica, “Xiphocolaptes albicollis”.
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the spaces created this way. In doing so the bird’s body came in close 
contact with dead leaves and accumulated plant debris (Figure 2b). 
During such foraging the bird caught a flattened dark brown millipede 
about 2-3 cm long, possibly a species of the order Polydesmida. The 
bird chewed the millipede with the bill (Figure 2c), hammered it for 

Introduction

Several bird species, mostly from passerine families, display ant-
ing behaviour worldwide (e.g. Groskin 1950, Simmons 1966, Potter 
1970, Clunie 1974, 1976, Clark & Clark 1990, Sick 1997, Craig 
1999). While anting a bird holds an ant and rubs it on the plumage. 
Besides ants, birds display anting with other arthropods that produce 
irritating or toxic substances, the most notable of them being milli-
pedes (review in Parkes et al. 2003). Among Neotropical birds, anting 
is reported for several species of the Dendrocolaptidae (e.g. Groskin 
1950, Willis 1972, Marantz et al. 2003, Parkes et al. 2003).

I am aware of only one record of a dendrocolaptid anting 
with a millipede, the Strong-billed Woodcreeper Xiphocolaptes 
 promeropirhynchus (Lesson), in Central America (Parkes et al. 2003). 
I report here on anting with millipedes by the White-collared Wood-
creeper Xiphocolaptes albicollis (Vieillot), while foraging among 
banana pseudostem stumps and bromeliad clumps in southeastern 
Brazil. As this woodcreeper customarily dismantles old leaves in 
bromeliads and pokes into holes in trunks, I note that the noxious se-
cretions of millipedes may function as a deterrent against ectoparasites 
and other potentially hazardous animals that dwell in such places. 
Additionally, anting reduces the toxicity of noxious prey types.

Material and Methods

Records of foraging and anting behaviour were made at two 
forested sites in southeastern Brazil, the Parque Estadual da Serra do 
Mar near the Rio-Santos road (23° 20’ 40’’ S and 44° 52’ 20” W; ca. 
70 m.a.s.l.), Ubatuba, São Paulo, and the Parque Nacional do Itatiaia 
near Maromba (22° 24’ 55” S and 44° 36’ 50” W; ca. 1.100 m.a.s.l.), 
Itatiaia, Rio de Janeiro. At both localities the woodcreepers were ob-
served through binoculars and a 300 mm auto-focus telephoto lens at 
a distance of about 4 to10 m. “Ad libitum” and “behaviour” sampling 
rules (Martin & Bateson 1986), which are adequate for opportunistic 
observations and/or records of rare behaviours, were used throughout. 
Digital photographs were taken as vouchers, besides being used for 
further analyses, description and illustration of the anting and forag-
ing behaviours. Millipedes from the Ubatuba site were identified by 
comparison with other individuals caught in the same stumps from 
which the bird extracted the ones it used for anting.

Results

At the Ubatuba site, a White-collared Woodcreeper ( Xiphocolaptes 
albicollis) was recorded foraging among banana pseudostem 
stumps on 21 February 2008 at about 12:30 PM. From a cranny 
in one such stump it extracted a millipede of the  Spirostreptidae, 
 Gymnostreptus sp. (Figure 1a), “chewed” it with the bill tip 
 (Figure 1b) and hammered it against the stump for a while. Afterwards 
it began to rub the millipede on its chest, belly, and wings (Figure 1c). 
As the bird was partly concealed behind the stump, I was unable to 
see whether other body parts were rubbed as well. From time to time 
the millipede was hammered against the stump and then rubbed on 
the plumage again. After a while the millipede was chewed a little 
more and ingested. The whole episode, from catching to swallowing 
lasted about 2-3 minutes. The same individual caught another, smaller 
millipede (also a  Gymnostreptus sp.) on an adjacent banana stump, 
chewed and hammered it against the stump, and rubbed it shortly on 
its chest and wings. Afterwards the bird dropped the millipede and 
flew out of sight.

At the Itatiaia site, an individual of the same woodcreeper 
species was recorded foraging in epiphytic bromeliad clumps on 
25 April 2008 at about 10:00 AM. The bird grasped and pulled the 
dead leaves at the base of a bromeliad (Figure 2a) and pushed its bill in 
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Figure 1. White-collared Woodcreeper (Xiphocolaptes albicollis) foraging 
among banana stumps and anting with a millipede of the Spirostreptidae 
(Gymnostreptus sp.): the bird holds the millipede in the bill tip (a); the mil-
lipede is chewed with the bill tip (b); the bird rubs the millipede on its breast 
and wings (c).

Figura 1. Arapaçu-de-garganta-branca (Xiphocolaptes albicollis) forrageando 
entre tocos de bananeira e formicando-se com um milípede Spirostreptidae 
(Gymnostreptus sp.): a ave segura um milípede no bico (a); o milípede é mandi-
bulado na ponta do bico (b); a ave esfrega o milípede no peito e nas asas (c).
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explanations most often suggested for the function of anting may be 
conveniently grouped as follows: 1) removal of toxic or distasteful 
substances before ingestion of prey; 2) control of skin infections 
and/or ectoparasites; 3) reduction of skin irritation during moult 
and/or feather maintenance; 4) sensory stimulation (e.g. Willis 1972, 
 Potter 1970, Judson & Bennett 1992, Wenny 1998, Lunt et al. 2004). 
Experimental evidence is available for removal of toxic substances 
(Judson & Bennett 1992) and fairly convincing evidence is presented 
for treatment against ectoparasites (Berggren 2005). Several authors 
concur with the view that anting likely has more than one function, 
and that these functions are not mutually exclusive (e.g. Potter 1970, 
Willis 1972, Lunt et al. 2004).

Compared to anting with ants, anting with millipedes is much less 
common, as only seven bird species are reported to use these latter 
arthropods for anting (review in Parkes et al. 2003), and the present 
record adds one species to this handful of millipede users. Millipedes 
are renowned for the production of toxic and noxious secretions such 
as benzoquinones, alkaloids, hydrogen cyanide, and benzaldehyde 
(e.g. Blum & Woodring 1962, Wheeler et al. 1964), most of them 
known as predator-deterrents (Eisner & Meinwald 1966).

Bromeliads harbour a rich fauna that includes insects, spiders, 
and snakes (Leme & Marigo 1993), and some of them may be po-
tential hazards to birds that forage among the clumps, and a similar 
situation is found in banana stumps (IS pers. obs.).While foraging 
among bromeliads clumps and banana stumps the White-collared 
Woodcreeper comes in close contact with bunches of old leaves and 
plant debris in which ectoparasites (ticks and mosquitoes), as well as 
harmful invertebrates (tarantulas) and vertebrates (snakes) are often 
found (IS pers. obs.). Rubbing millipedes previously chewed and ham-
mered – which cause them to liberate their secretions – on the chest 
and belly, as recorded here for the woodcreeper, may be considered as 
a behaviour to keep away some of these potentially harmful animals, 
irrespective of their sensory modes to orient themselves towards the 
bird. As in one of my records the woodcreeper used the chewed and 
hammered millipede for rubbing its plumage but did not eat the ar-
thropod afterwards, this may imply that the rubbed substances have 
indeed repellent and/or deterrent functions.

On the other hand, the same chewing, hammering, and rubbing 
may be regarded as a way to lessen the effects of ingesting a toxic or 
distasteful prey (e.g. Willis 1972, Judson & Bennett 1992). Thus, use 
of millipedes by the White-collared Woodcreeper probably serves a 
dual function at least: repellent or deterrent against ectoparasites and 
other harmful animals, and treatment of a toxic prey before ingestion. 
Of course, additional functions cannot be ruled out but these two 
seem the most plausible and in agreement with my observations of 
this woodcreeper handling millipedes.

Curiously, among woodcreepers anting with millipedes is presently 
known for two species of the genus Xiphocolaptes only (Parkes et al. 
2003, present paper). However, such behaviour may occur in other 
species of the genus and perhaps other large dendrocolaptid species 
as well, especially those that forage among bromeliad clumps, banana 
stumps, and bunches of old leaves with accumulated plant debris.
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a while and rubbed it shortly on the chest and wings, after which 
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Figure 2. White-collared Woodcreeper (Xiphocolaptes albicollis) foraging 
among dead leaves of a bromeliad and eating a millipede: the bird inspects a 
dead leaf (a); the bird lunges at a prey (b); the bird chews a small millipede, 
possibly of the order Polydesmida (c).

Figura 2. Arapaçu-de-garganta-branca (Xiphocolaptes albicollis) forrageando 
entre as folhas mortas de uma bromélia e mandibulando um milípede: a ave 
inspeciona uma folha morta (a); a ave arremete contra uma presa (b); a ave 
mandibula um pequeno milípede, possivelmente da ordem Polydesmida (c).
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LIRA,	T.C.,	MENDES	PONTES,	A.R.	&	SANTOS,	K.R.P.	Ocurrence of the chestnut long-tongued bat Lionycteris 
spurrelli Thomas, 1913 (Chiroptera, Phyllostomidae) in the Northeastern Atlantic Forest, Brazil. Biota 
Neotrop. 9(1): http://www.biotaneotropica.org.br/v9n1/en/abstract?short-communication+bn00909012009.

Abstract: During an inventory fieldwork carried out at Usina Salgado property in the county of Ipojuca, 
Pernambuco, Brazil, we captured a Lionycteris spurrelli specimen in a forest fragment known as Mata do Mingú 
(8° 31’ 29” S and 35° 03’ 26” W). This marks the first occurrence for the northeast region and therefore, the first 
record for the state of Pernambuco, widening its distribution area within Atlantic Forest. The extension of the 
occurrence area points out this record as being the oriental limit for the species.
Keywords: Floresta Atlântica, Phyllostomidae, Glossophaginae, range extension, Pernambuco. 

LIRA,	T.C.,	 MENDES	 PONTES,	A.R.	 &	 SANTOS,	 K.R.P.	 Ocorrência do morcego Lionycteris spurrelli 
Thomas, 1913 (Chiroptera, Phyllostomidae) na Floresta Atlântica do nordeste do Brasil. Biota Neotrop. 
9(1): http://www.biotaneotropica.org.br/v9n1/pt/abstract?short-communication+bn00909012009.

Resumo: Durante um trabalho de campo realizado nas propriedades da Usina Salgado, no município de Ipojuca, 
Pernambuco, foi capturado um indivíduo da espécie Lionycteris spurrelli, no fragmento denominado Mata do Mingú 
(8° 31’ 29” S e 35° 03’ 26” W). O fato registra a primeira ocorrência para a região Nordeste e conseqüentemente o 
primeiro registro para o estado de Pernambuco, ampliando a área de distribuição do morcego na Floresta Atlântica. 
A extensão da área de ocorrência aponta este registro como o limite oriental para a espécie. 
Palavras-chave: Floresta Atlântica, Phyllostomidae, Glossophaginae, ampliação da distribuição, Pernambuco.
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Introduction

Nectar-feeding bats of family Phyllostomidae had developed a 
specially modified morphological system, as an elongated rostrum, 
gaps between teeth or absence of teeth and presence of long tongue, to 
meet their food habit that is fundamentally liquid, but may eventually 
include other items like pollen or insects (Freeman 1995, Solmsen 
1998, Carstens et al. 2002).

There are controversies among distinct authors regarding the 
number of genera and species and their relationships (Griffiths 
1982,	Koopman	1993,	Wetterer	et	al.	2000,	Baker	2003,	Gregorin	
&  Ditchfield 2005, Woodman & Timm 2006, Woodman 2007). 
 However, there is some agreement that the subfamily  Glossophaginae 
has 16 genera distributed in three distinct tribes, namely: 
 Phyllonicterines: Phyllonycteris and Erophylla;  Glossophagines: 
Anoura,  Choeroniscus,  Choeronycteris, Glossophaga,  Hylonycteris, 
 Leptonycteris,  Lichonycteris, Monophyllus, Musonycteris, and 
 Scleronycteris; Lonchophyllines: Lonchophylla, Platalina, 
 Lionycteris and Xeronycteris.

Accordingly to Simmons (2005), there are eight genera and a 
total sum of 14 species for Brazil, namely: tribe Glossophagini: 
 Anoura (A. caudifer (E. Geoffroy, 1818) and A. geoffroyi Gray, 1838); 
 Choeroniscus (C. minor Peters, 1868); Glossophaga (G. comissarisi 
Gardner, 1962, G. longirostrisi Miller, 1898 and G. soricina (Pallas, 
1766)); Lichonycteris (L. obscura Thomas, 1895); Scleronycteris 
(S. ega Thomas, 1912). tribe Lonchophyllini: Lionycteris (L. spurrelli, 
Thomas, 1913); Lonchophylla (L. bokermanni Sazima, Vizotto 
and Taddei, 1978, L. dekeyseri Taddei, Vizotto and Sazima, 1983, 
L.  mordax Thomas, 1903 and L. thomasi J. A. Allen, 1904) (Simmons 
2005); Xeronycteris (X. vieirai Gregorin and Ditchfield, 2005).

Lionycteris spurrelli occurs from East of Panama, Colombia, 
Venezuela, Guyana, to Amazonian Peru and Brazil (Eisenberg & 
Redford 1999, Simmons 2005; Reis et al. 2007). Following  Griffiths 
and Gardner (2007), the occurrence of L. spurrelli in Brazil has been 
registered in the Amazonia, in the states of Amazonas (Sampaio 
et al. 2003), Pará, Amapá (Taddei et al. 1978), and Tocantins (Nunes 
et al. 2005); Cerrado: in Bahia (Gregorin & Mendes, 1999), Goiás 
(Coimbra et al. 1982); and transitional areas of Caatinga/Cerrado: 
in Minas Gerais (Trajano & Gimenez, 1998). Furthermore, there are 
two recent records that have not been mentioned by Griffiths and 
Gardner (2007), one for the Cerrado biome, in Mato Grosso do Sul 
(Bordignon, 2006) and one for the Atlantic Forest, in Espírito Santo 
(Woodman & Timm 2006).

The objective of this paper is to furnish the first record of the 
chestnut long-tongued bat L. spurrelli for the northeastern Brazil, in 
state of Pernambuco, and to present a reappraisal on its geographical 
distribution. 

Material and Methods

Bats were captured with mist-nets monthly for three consecu-
tive nights during six months (from November 2005 to April 2006). 
Sampling effort was calculated according to Straube & Bianconi 
(2002), and totaled 8100 m2/h. Individuals were processed following 
Simmons & Voss (1990) and the guidelines of the American Society 
of Mammalogists in Gannon et al. (2007). The identification followed 
Sanborn	 (1943),	Vizotto	 &	Taddei	 (1973),	 Koopman	 (1994)	 and	
Gregorin & Ditchfield (2005). This research was carried out under 
IBAMA’s federal license No. 05/2006.

Results and Discussion

During field research in the premises of the Usina Salgado, 
municipality of Ipojuca, in Pernambuco State, one single individual 
of Lionycteris spurrelli, an adult female, was captured on December 
14, 2005. The specimen was collected in an Atlantic Forest frag-
ment named Mata do Mingú (8° 31’ 29” S and 35° 03’ 26” W), 
with an area of 13,4 ha and that is connected to other fragment by 
a swamp of shallow waters and vegetation comprised exclusively by 
Montrichardia linifera Araceae, and they are totally isolated from 
other forest fragments by a matrix of sugar-cane plantations. The 
collected specimen was deposited in the Coleção de Mamíferos da 
Universidade Federal da Paraíba, under number UFPB 5764. 

This record provides a considerable extension of the distribution 
of L. spurrelli in Brazil (Figure 1), inserting northeastern Brazil in 
the occurrence area of the species. Moreover, this fact corroborates 
the expansion of the distribution of this species on the Atlantic For-
est, an occurrence that was previously registered by Woodman & 
Timm (2006) for southeastern Brazil. This record refers to a single 
individual that is housed at Los Angeles County Museum (LACM 
62878) and was collected in the Santa Teresa, in the State of Espírito 
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Figure 1. Brazilian distribution of Lionycteris spurrelli, including previous 
known records (1-9) displayed by dots and the new record (10), represented 
by a star. 1) Gavião, Amazonas (02° 27’ S and 59° 47’ W); 2) Igarapé Novo, 
Amapá (00° 20’ S and 52° 23’ W); 3) Bosque Rodrigues Alves, Pará (01° 27’ S 
and 48° 29’  W); 4) Aliança do Tocantins, Tocantins (11° 08’ S and 48° 48’ W); 
5) Figueirão, Mato Grosso do Sul (18° 40’ S and 53° 38’ W); 6)  Mambaí, Goiás 
(14° 28’ S and 46° 07’ W); 7) Chapada Diamantina, Bahia (12° 57’ S and 
41° 06’ W); 8) Olhos D’água Cave, Minas Gerais (15° 07’ S and 44° 10’ W); 
9) Santa Teresa, Espírito Santo (19° 56’ S and 40° 34’ W); 10) Ipojuca,   Per-
nambuco (8° 31’ S and 35° 03’ W). The São Francisco River is shown on the 
map. *Points 5 and 9 coordinates are not provided in their respective articles; 
their geographical coordinates were estimated using their names.

Figura 1. Distribuição Brasileira de Lionycteris spurrelli, incluindo os reg-
istros anteriores (1-9) mostrados em forma de ponto e o novo registro (10) 
representado por uma estrela. 1, Gavião, Amazonas (02° 27’ S e 59° 47’ W); 
2, Igarapé Novo, Amapá (00° 20’S e 52° 23’ W); 3, Bosque Rodrigues 
Alves, Pará (01° 27’ S e 48° 29’ W); 4, Aliança do Tocantins, Tocantins 
(11° 08’ S, 48° 48’ W); 5, Figueirão, Mato Grosso do Sul (18° 40’ S e 
53° 38’ W); 6, Mambaí, Goiás (14° 28’ S e 46° 07’ W); 7, Chapada Diamantina, 
Bahia (12° 57’ S e 41° 06’ W); 8, Olhos D’água Cave, Minas Gerais (15° 07’ S 
e 44° 10’ W); 9, Santa Teresa, Espírito Santo (19° 56’ S e 40° 34’ W); 10, 
Ipojuca, Pernambuco (8° 31’ S e 35° 03’ W).O Rio São Francisco é mostrado 
no mapa.  *As coordenadas dos pontos 5 e 9 não foram fornecidas em seus 
respectivos artigos. Elas foram estimadas usando os nomes dos seus locais.
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Santo. Despite the fact that no other information of the analyzed 
individual besides its location and collection identification number 
is provided by Woodman & Timm (2006), we consider this record 
as valid for the Atlantic Forest, since L. spurelli is rarely mistaken 
with other lonchophylline bats (Griffiths & Gardner, 2007). The new 
L. spurrelli record furnished here substantially extends the occur-
rence approximately 850.8 km northeastwards, making this specimen 
from Ipojuca the most oriental record for the species. Moreover, both 
Bordignon (2006) and Woodman & Timm (2006) records extend the 
distribution area nearly 660 km towards south. This suggests that 
although this species is rarely captured, it has a wide occurrence area, 
as opposed to what was previously published (Fonseca et al. 1996), 
that there were only records for the Amazonian Forest. 

Inventories of bat communities from Atlantic Forest in the state 
of Pernambuco are still scarce. Therefore, this study contributes in the 
expansion of the geographic distribution knowledge on L. spurrelli, 
information that was not available in the latest compilation about the 
Lonchophyllinae subfamily (Griffiths & Gardner, 2007).
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Abstract: Perissophlebiodes flinti Savage 1982, described from the State of Rio de Janeiro, and without new 
records since 1977, is now recorded for the State of São Paulo. Comments on distribution and suggestions for 
identification of two-winged neotropical leptophlebiids are made. 
Keywords: Perissophlebiodes flinti, Atalophlebiinae, Brazil, endangered species.

POLEGATTO, C.M. & FROEHLICH, C.G. Perissophlebiodes flinti Savage 1982 (Ephemeroptera; 
Leptophlebiidae: Atalophlebiinae); novo registro, distribuição e comentários sobre sua identificação. Biota 
Neotrop., 9(1): http://www.biotaneotropica.org.br/v9n1/pt/abstract?short-communication+bn01909012009.

Resumo: Perissophlebiodes flinti Savage 1982, descrita para o Estado do Rio de Janeiro, e sem registros desde 
1977, é agora registrada para o Estado de São Paulo. São feitos comentários sobre a distribuição e sugestões para 
identificação das ninfas de Leptophlebiidae neotropicais com duas asas.
Palavras-chave: Perissophlebiodes flinti, Atalophlebiinae, Brasil, espécie ameaçada.
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Perissophlebiodes e Bessierus (os três primeiros ocorrem no Brasil, 
e é possível que o último também ocorra; cf. Salles 2006).

Thomas et al. (2001) comentou sobre características morfológicas 
de Hagenulopsis, Simothraulopsis, Bessierus e Perissophlebiodes. 
Os últimos dois têm em comum numerosas cerdas e espinhos, as 
peças bucais são relativamente semelhantes, e suas garras tarsais 
são incomuns (sem um dentículo subapical). As projeções  ântero-
medianas  das maxilas (também nas mandíbulas de Perissophlebiodes) 
e a margem anterior do labro, mais larga em Bessierus, ajudam a 
distinguir ambos gêneros dos outros. Askola e Hagenulopsis não têm 
uma cavidade profunda na margem anterior do labro e suas peças 
bucais são semelhantes àquelas de Farrodes. Askola tem brânquias 
franjadas, diferindo dos outros leptoflebiídeos neotropicais com duas 
asas (cf. Peters 1969).

É importante observar que é necessário mais conhecimento sobre 
a história natural da espécie em futuros estudos para se compreender 
melhor os riscos sobre ela, mas fica claro que suas populações são 
pouco numerosas, sua distribuição é relativamente restrita, e sua 
identificação ainda não é feita devidamente pela falta de acesso a 
dados mais completos de sua taxonomia.
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Introdução

Perissophlebiodes flinti Savage 1982, foi descrito baseado em 
ninfas, primeiro como Perissophlebia flinti (Savage 1982) mas reno-
meado de Perissophlebiodes (Savage 1983), devido a homonímia com 
Perissophlebia Tillyard 1918 (Odonata). Desde o registro original de 
Nova Friburgo, Estado do Rio de Janeiro, sudeste do Brasil, a espécie 
não foi coletada ou registrada, e tem sido usada em listas de espécies 
em risco de extinção no Brasil.

Material e Métodos

Ninfas da espécie foram recentemente coletadas no Parque Esta-
dual Intervales (PEI), Ribeirão Grande, sul do Estado de São Paulo, 
sendo encontradas entre outras ninfas de efemerópteros, em amostras 
para estudos ecológicos feitos por Adriano S. Mello em 2001. 

O material, fixado em álcool a 70%, está depositado no Museu 
de Zoologia da Universidade de São Paulo (MZSP).

Resultados e Discussão

A palavra “curioso” no título do trabalho de Savage (1982) se 
refere ao aspecto geral da ninfa, que tem numerosas cerdas e espinhos 
sobre o corpo, projeções maxilares e mandibulares, e uma cavidade 
profunda na margem anterior do labro.

As garras tarsais têm um padrão incomum para a subfamília, com 
dentículos medianos proeminentes.

As claras ilustrações de Savage são suficientes para uma fácil 
identificação da espécie e do gênero. Porém, um caráter importante 
omitido na descricão de Savage é a ausência de pteroteca posterior, 
percebida nas ninfas maduras recentemente coletadas.

Esta espécie monotípica, e seu gênero, eram conhecidos apenas 
pela descrição original e para a área da descrição original, em mon-
tanhas no Estado do Rio de Janeiro, i.e.: “Holótipo: ninfa madura, 
BRASIL: Estado do Rio de Janeiro, 11 km a leste de Nova Friburgo, 
suprimento de água municipal, 950 m, 20 de abril de 1977, C.M. e 
O.S. Flint, Jr. Parátipos: duas ninfas maduras, mesmos dados do ho-
lótipo”. O rio apresentava águas límpidas, um leito rochoso, largura 
de ca. 5 m e profundidade de 0,15 a 0,36 m.

Depois de 24 anos, ninfas de Perissophlebiodes flinti foram encon-
tradas no PEI, ca. 650 km da localidade-tipo. Elas estavam em alguns 
dos riachos amostrados, o que pode indicar restrição na distribuição 
e talvez uma baixa densidade de suas populações. A altitude no 
PEI, i.e. 900 a 1.000 m, é correspondente àquela de Nova Friburgo. 
As ninfas foram coletadas em pequenos riachos no sul do PEI, em 
julho de 2001, por Adriano S. Mello; foi coletado um exemplar no 
Rio das Mortes, um exemplar no Rio do Carmo, e ca. 10 exemplares 
no Riacho Três Córregos (24° 19’ 20” S e 48° 23’ 33” W). As infor-
mações novas sobre a espécie foram relevantes na atualização sobre 
a fauna brasileira ameaçada, tendo enriquecido as notas no “Livro 
Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção” (Ministério 
do Meio Ambiente 2008).

Para ajudar na identificação de P. flinti, chama-se aqui atenção 
para certos aspectos. A falta de pteroteca posterior nas ninfas ma-
duras foi percebida por Thomas et al. (2001), mas sua confirmação 
e a atenção dada a este caráter a partir das ninfas coletadas no PEI 
levaram a mudanças na chave de identificação para Leptophlebiidae 
(cf. Dominguez et al. 2001, Dominguez et al. 2006). Antes das mu-
danças, ninfas de Perissophlebiodes eram normalmente identificadas 
como Hagenulopsis, já que as brânquias são semelhantes em ambos 
os gêneros, e são também semelhantes àquelas de Farrodes (Da-Silva 
et al. 2002). De fato, as ninfas registradas aqui foram encontradas 
em material identificado como Hagenulopsis. No Neotrópico, quatro 
gêneros não possuem pteroteca posterior: Hagenulopsis, Askola, 
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SAZIMA, I. Insect cornucopia: various bird types prey on the season’s first giant cicadas in an urban 
park in southeastern Brazil. Biota Neotrop. 9(1): http://www.biotaneotropica.org.br/v9n1/en/abstract?short-
communication+bn02009012009.

Abstract: Some species of large cicadas (Hemiptera) emerge in huge numbers during particular periods, and 
thus become an abundant food source for several vertebrate species that dwell in the same areas. I record here a 
small assemblage of six bird species that preyed on the season’s first giant cicadas (Quesada gigas) from early 
September to mid November 2007 in an urban park of Campinas, São Paulo, southeastern Brazil. The Plumbeous 
Kite	(Ictinia plumbea) was the most ubiquitous cicada predator. It waited high on perches or patrolled on wing 
and hunted adult cicadas only. Three cuckoo species (Crotophaga ani, Guira guira, and Piaya cayana) foraged 
on cicadas both on vegetation and on the ground, the first one also taking nymphs that emerged from a pond 
bank. The Common Moorhen (Gallinula chloropus) preyed mostly on nymphs on the pond bank, although it 
also preyed on adult cicadas that fell in the water, which was the case of the Green Heron (Butorides striata) as 
well.	With	the	exception	of	the	Plumbeous	Kite,	which	may	specialize	on	cicadas	during	the	breeding	season,	the	
remainder birds behaved as opportunistic predators on this seasonal and abundant food source.
Keywords: aves, Ictinia plumbea, cicada prey, Quesada gigas, mass emergence, seasonality, abundant food 
source, urban area.

SAZIMA, I. Cornucópia de insetos: diversos tipos de aves apresam as primeiras cigarras gigantes da 
temporada em parque urbano no sudeste do Brasil. Biota Neotrop. 9(1): http://www.biotaneotropica.org.br/
v9n1/pt/abstract?short-communication+bn02009012009.

Resumo: Algumas espécies de cigarras (Hemiptera) emergem em grande número durante certos períodos, assim 
constituindo um recurso alimentar abundante para diversas espécies de vertebrados que ocorrem nas mesmas 
áreas. Registro aqui um pequeno conjunto de seis espécies de aves que apresaram as primeiras cigarras gigantes 
(Quesada gigas) da temporada, entre início de setembro a meados de novembro de 2007 em um parque urbano 
de Campinas, São Paulo. O gavião-sovi (Ictinia plumbea) foi o predador mais ubíquo, espreitando em ramos ou 
patrulhando em vôo e apresando apenas cigarras adultas. Três espécies de Cuculidae (Crotophaga ani, Guira 
guira e Piaya cayana) caçaram cigarras adultas na vegetação ou no chão, o primeiro também apresando ninfas 
emergentes na margem de um lago. O frango-d’água (Gallinula chloropus) apresou principalmente ninfas que 
emergiam na margem do lago, embora também apanhasse adultos caídos na água, caso também do socozinho 
(Butorides striata). Com exceção do gavião-sovi, que pode se especializar em cigarras durante a temporada de 
reprodução, as demais aves comportaram-se como predadores oportunistas deste abundante recurso sazonal.
Palavras-chave: aves, Ictinia plumbea, cigarras, Quesada gigas, emergência em massa, sazonalidade, recurso 
alimentar abundante, área urbana.
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Introduction

Some species of cicadas (Hemiptera) emerge in huge numbers 
during particular periods (e.g. Williams & Simon 1995, Motta 2003) 
and thus become an abundant food source for several vertebrate spe-
cies that occur in the same areas, most of them birds (Forbush 1924, 
Steward et al. 1988, Hahus & Smith 1990, Williams & Simon 1995, 
Seavy et al. 1997, Sick 1997, Yang, 2004 and references therein), 
the mass emergence being regarded as a predator satiation strategy 
(Williams & Simon 1995).

In central and southeastern Brazil several cicada species, including 
the giant cicada Quesada gigas, habitually begin to appear en masse dur-
ing the austral spring in September-October, sometimes a little sooner 
or later (Motta 2003), usually after the first rains soften the soil.

I report here on a small assemblage of non-passeriform bird species 
that preyed on the season’s first giant cicadas, Quesada gigas (Olivier), 
from early September to mid November 2007 in an urban park of 
Campinas, São Paulo, southeastern Brazil. Additionally, I comment on 
which bird species specialise on cicadas during the massive appearance 
of this prey type, and which ones take cicadas opportunistically during 
foraging on a more varied array of preys or food types.

Material and Methods

Observations and records were made at the urban reserve “Parque 
Ecológico Prof. Hermógenes F. Leitão Filho” (22° 48.62’ S and 
47° 04.50’ W), Campinas, São Paulo state, southeastern Brazil. This 
public park has a pond bordered by a sandy path about 1.500 m long 
used by people for walking, running, and promenading (Sazima 
2007). The path is bordered by trees and shrubs along most of its 
extension. I recorded instances of birds that preyed on cicadas over 
29 non-consecutive days from 07 September to 20 November 2007. 
The birds were observed with naked eye, through binoculars, and 
a  70-300 mm photographic autofocus camera lens at a distance 
of 1.5-12 m. Observational sessions lasted 5-45 minutes, totalling 
3.995 minutes between 7:12 AM-5:15 PM. “Ad libitum” and “behav-
iour” sampling rules (Martin & Bateson 1986) were used throughout. 
A large series of digital photographs was taken as vouchers, besides 
being used for analyses, description and illustration of the feeding 
behaviours, a few of the most representative presented here.

Results

The	Plumbeous	Kite,	Ictinia plumbea (Gmelin), was the most 
ubiquitous cicada predator; up to six individuals hunted this prey 
type at a given time in the park. The kite sat in wait perched on high 
branches of isolated trees (hawking) or patrolled on wing (soaring) 
for flying cicadas. When a cicada moved or flew while changing 
perch or flushed by a foliage-gleaning bird, the kite quickly took 
off (while hawking) or dived (while soaring) and caught the cicada 
on the wing. The prey was pursued both in the open and among the 
trees, sometimes causing the kite to collide with the foliage during 
its efforts to catch a cicada. The prey was deftly snatched with one 
extended foot, transferred to the bill and carried to a perch. Once there, 
the kite grabbed the cicada with its talons and moved its foot towards 
the bill, its head bending to approach the raised foot  (Figure 1a). The 
bird tore off the wings, which were discarded under the perch and 
took pieces from the cicada’s body (the prey’s feet were discarded 
as well). Upon finishing the meal the kite closely examined the foot 
that held the cicada and picked up any remains stuck there. The 
whole feeding process lasted about 1 minute (N = 7) to 2 minutes 
(N = 2), the two latter records for birds harassed on their perches (see 
below). Afterwards, the bird rubbed briefly its bill against the branch. 
Hunting success varied from 25 to 50% (mean ± SD = 38.6 ± 11.82, 

N = 24 chases by five birds). Agonistic encounters were recorded 
11 times, in which one individual displaced another from hunting or 
feeding perches, or chased it while on the wing.

On	 2	 October	 I	 found	 a	 nest	 of	 the	 Plumbeous	 Kite	 with	 a	
brooding adult at about 10 m above the ground on a large tree 
 (Jacaranda sp.) about 15 m tall. On 9 October a nestling still covered 
by natal white down was seen for the first time, and adult perching 
nearby (Figure 1b). The nestling was raised mostly on cicadas for 
about 20 days, at which time it had flight feathers and pale buffy, 
streaked brown feathers on the body (still with some white down) 
and began to exercise wings occasionally. From this phase on it was 
also fed pieces from small birds, but cicadas were still caught and fed 
to the nestling. On 5 November, after two days of heavy rain, wind, 
and cold, the nestling was found dead within the nest.

Three cuckoo species, the Smooth-billed Ani, Crotophaga ani L., 
the Guira Cuckoo, Guira guira (Gmelin), and the Squirrel Cuckoo, 
Piaya cayana (L.), foraged for cicadas and other insects mostly on 
vegetation but occasionally on the ground as well. They mainly caught 
resting cicadas during colder days or in early morning. Both the guira 
and squirrel cuckoos also flushed the cicadas from the vegetation in 
warmer periods, chased them for a short distance, and occasionally 
caught one, especially when the insect tumbled to the ground while 
flushed. The cicada was held in the bill (Figure 1c), beaten against 
a branch and the pieces that resulted from this manipulation were 
swallowed on the perch. Occasionally the prey got loose and tumbled 
to the ground, from where it was immediately retrieved (Figure 2a). 
The Smooth-billed Anis also foraged for cicada nymphs on the pond 
bank during their late emergence from the ground early morning, or 
caught nymphs that failed to metamorphose (Figure 2b). The nymph 
was beaten against the ground and its pieces swallowed in a way 
similar to the manipulation of other large insect prey.

The Common Moorhen, Gallinula chloropus (L.), preyed mostly 
on last instar nymphs that emerged from the pond bank early morning 
or those that failed to shed completely or partially their nymphal skin, 
sometimes offering them to its chicks (Figure 2c), although it also 
caught a few cicadas that hit the water surface during a chase by the 
Plumbeous	Kite.	The	Green	Heron,	Butorides striata (L.), similarly 
preyed on late emerging last instar nymphs or non-metamorphosed 
ones, and adults that swirled on water surface.

Discussion

As cicadas are plentiful during their emergence periods and 
some species emerge in huge numbers (e.g. Williams & Simon 1995, 
Motta 2003, Yang, 2004), they are a predictable food resource for 
a	few	to	several	weeks.	With	the	exception	of	the	Plumbeous	Kite,	
which may specialize on cicadas during its breeding season (Seavy 
et al. 1997) the remainder birds behaved as opportunistic predators 
on this seasonal and abundant food source. Specialization on large 
cicadas similar to here reported for the plumbeous kite is recorded 
for	the	Mississippi	Kite,	Ictinia mississippiensis (Wilson), during its 
breeding season in North America (Glinsky & Ohmart 1983). It is 
evident that these two kite species are able to adjust their breeding 
cycle to coincide with the massive appearance of large cicadas, at least 
in some parts of their ranges and/or over particular periods. Breeding 
patterns timed by food abundance and climate are known for several 
species of insectivorous birds in the Neotropics (e.g. Skutch 1950, 
Stutchbury & Morton 2001 and references therein for other factors). 
I regard the death of the plumbeous kite nestling to a very short but 
critical period with low prey availability and, very probably, the 
consequent long absence of the female and/or the male on the nest. 
As cicadas in southeastern Brazil emerge in the same season as alate 
termites (Isoptera) and leaf-cutting ants (Hymenoptera), the latter two 
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Figure 1. A	Plumbeous	Kite	(Ictinia plumbea) on a feeding perch dismembers 
a giant cicada (Quesada gigas) held in the talons of right foot (a); a nest of 
the	Plumbeous	Kite	on	the	right	with	a	nestling	within	–	in	the	centre	of	the	
nest – and a perching adult to the left (b); a Guira Cuckoo (Guira guira) holds 
a giant cicada in the bill (c). 

Figura 1. Um gavião-sovi (Ictinia plumbea) em poleiro de alimentação 
desmembra uma cigarra gigante (Quesada gigas), que segura com as garras 
do pé direito (a); um ninho de gavião-sovi à direita, com um ninhego – no 
centro do ninho – e um adulto empoleirado à esquerda (b); um anu-branco 
(Guira guira) segura uma cigarra gigante no bico (c).

Figure 2. A Squirrel Cuckoo (Piaya cayana) holds a giant cicada (Quesada 
gigas) in the bill after chasing it from the branches to the ground (a); a 
Smooth-billed Ani (Crotophaga ani) holds a last instar nymph of the giant 
cicada in the bill after catching it on the pond bank (b); a Common Moorhen 
(Gallinula chloropus) female holds a nymph of the giant cicada in the bill to 
offer the prey to its chicks (c). 

Figura 2. Uma alma-de-gato (Piaya cayana) segura uma cigarra gigante 
(Quesada gigas) no bico, após persegui-la da vegetação ao chão (a); um 
anu-preto (Crotophaga ani) segura, no bico, uma ninfa de último estádio da 
cigarra gigante após apanhá-la na margem do lago (b); uma fêmea de frango-
d’água (Gallinula chloropus) segura, no bico, uma ninfa da cigarra gigante 
para oferecer a seus filhotes (c).
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known	food	sources	for	the	Plumbeous	Kite	(Seavy	et	al.	1997,	Sick	
1997), it is possible that this hawk specialize on these abundant, but 
short-lived insect bursts during its breeding season.

The hunting behaviour and nesting data here reported for the 
Plumbeous	Kite	are	mostly	similar	to	reports	on	this	hawk	and	the	
Mississippi	Kite	over	their	ranges	(Skutch	1947,	Seavy	et	al.	1997,	
Parker 1999, Loures-Ribeiro et al. 2003). However, the hunting suc-
cess	I	recorded	is	lower	than	that	reported	for	the	Plumbeous	Kite	in	
Guatemala (about 60%) (Seavy et al. 1997). This discrepancy may 
be due to my small sample compared to the very large sample of 
the latter authors (about 400), but more likely this is due to the fact 
that in my observations the kites hunted cicadas only, whereas in 
the study of Seavy et al. (1997) various insects were hunted by the 
hawks. An additional difference is that I recorded several agonistic 
interactions among individuals while hunting or feeding, behaviour 
I	found	no	mention	to	in	the	literature	about	 the	Plumbeous	Kite.	
As the aggressive encounters occurred on hunting grounds and not 
near the nest, I suggest that this behaviour was directly related to 
competition for hunting and feeding perches and/or food, however 
abundant the cicadas were at the time. Aggressive behaviour towards 
cospecifics of any age is reported as very infrequent for the related 
Mississippi	Kite,	regarded	as	gregarious	and	social	even	in	the	nest	
vicinity (Parker 1999, Thiollay 1994).

The remainder of the small bird assemblage preyed occasionally 
on the abundant cicadas during their habitual foraging on other food 
types. None of the cuckoo species is deft enough to pursue a flying 
cicada, and their hunting success probably was very low (even if this 
aspect was not quantified in my observations). I strongly suspect 
that most of the caught cicadas were not much active and probably 
less able to flee. The Squirrel Cuckoo is a specialist in caterpillars, 
particularly the hairy and bristled ones, besides being a generalized 
predator (Payne 1997, Sick, 1997), whereas the Guira Cuckoo and 
the Smooth-billed Ani are insect generalists that occasionally catch 
small vertebrates (e.g. Payne 1997, Sick, 1997). On the other hand, 
the nymphs caught by the Smooth-billed Ani conform well to its 
foraging on the ground including water edges (Sick 1997, Quinn & 
Startek-Foote 2000).

The cicadas caught by the Green Heron and the Common 
 Moorhen also were instances of opportunistic foraging on an abun-
dant resource, both the nymphs and the adults, when the latter felt to 
water surface. This small heron preys mostly on arthropods and fishes, 
the latter lured to bait provided by some individuals (Sazima 2007). 
Although at least one of the few individuals that dwell in the park is 
a deft bait-fisher (Sazima 2007), these herons also forage on insects 
(IS pers. obs.). On the other hand, the moorhen is an omnivore that 
feeds both on plants and small invertebrates, and even scavenges on 
small dead fish washed ashore or floating on water surface (Taylor 
1996, Sick 1997).

In conclusion, large cicadas are an abundant and seasonal, thus 
predictable food source for several birds worldwide (see Introduction), 
and no doubt the list of bird species that habitually or opportunisti-
cally prey on these insects in Brazil will increase with further studies 
during the periods of giant cicadas’ massive appearance. Curiously, I 
recorded no passerine birds preying on giant cicadas in the park (pos-
sibly due to their large size), although thrushes of the genus Turdus 
are probable candidates due to their ground-foraging and litter-tossing 
habit (Sick 1997), which would create the conditions to prey at least 
on late emerging or incompletely metamorphosed nymphs. An-
other	potential	cicada-hunter	would	be	the	Great		Kiskadee,		Pitangus 
 sulphuratus (L.), as this large and very opportunistic tyrannid is able 
to catch large prey (Sick 1997).
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PALMUTI, C.F.S., CASSIMIRO, J. & BERTOLUCI, J. Food habits of snakes from the RPPN Feliciano Miguel 
Abdala, an Atlantic Forest fragment of southeastern Brazil. Biota Neotrop., 9(1):http://www.biotaneotropica.
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Abstract: We present data on the diet of 15 species of snakes belonging to a community from Reserva Particular 
do Patrimônio Natural Feliciano Miguel Abdala, an Atlantic Forest fragment of Southeastern Brazil, based on their 
stomach contents. For 12 items we were able to determine the direction of the ingestion. Most snakes ingested 
the prey head-first. A cluster analysis was conducted with items grouped as chilopods, mollusks, adult anurans, 
anuran tadpoles, lizards, amphisbaenians, snakes, and rodents. The phylogenetic influence on diet preferences 
is discussed.
Keywords: serpentes, diet, feeding ecology, phylogenetic influence on diet, Atlantic Forest.

PALMUTI, C.F.S., CASSIMIRO, J. & BERTOLUCI, J. Hábito alimentar de serpentes da RPPN Feliciano 
Miguel Abdala, um fragmento de Mata Atlântica do sudeste do Brasil. Biota Neotrop., 9(1): http://www.
biotaneotropica.org.br/v9n1/pt/abstract?short-communication+bn02209012009.

Resumo: Apresentamos aqui a dieta de 15 espécies de serpentes de uma comunidade da Reserva Particular do 
Patrimônio Natural Feliciano Miguel Abdala, um fragmento de Mata Atlântica do sudeste do Brasil, com base 
na análise de conteúdos estomacais. Para 12 itens, pudemos determinar o sentido de ingestão da presa. A maioria 
das serpentes ingeriu a presa no sentido cranial-caudal. Realizamos uma análise de agrupamento reunindo os 
itens nas categorias quilópodes, moluscos, anuros adultos, girinos, lagartos, anfisbenas, serpentes e roedores. A 
influência da filogenia sobre a dieta das espécies é discutida.
Palavras-chave: serpentes, dieta, ecologia alimentar, influência da filogenia na dieta, Mata Atlântica.
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Introduction

Studies on snake feeding ecology are becoming relatively com-
mon in recent herpetological literature. The comprehensiveness of 
these works is somewhat variable, with studies on diet or feeding 
behavior of particular species or, more frequently, involving snakes of 
different localities housed in herpetological collections (e.g.,  Amaral 
1924, Lema et al. 1983, Laporta-Ferreira et al. 1986, Sazima & 
 Martins 1990, Marques & Puorto 1994, Marques & Sazima 1997, 
Pinto & Lema 2002, Rodríguez-Robles 2002, Nogueira et al. 2003, 
Hartmann & Marques 2005). On the other hand, more comprehensive 
studies involving snake communities or even a limited number of spe-
cies of the same locality are scarce (e.g., Vitt 1983, Vitt & Vangilder 
1983, Cadle & Greene 1993, Luiselli et al. 1998, Nogueira et al. 
2003, França et al. 2008, Sawaya et al. 2008). Nonetheless, such 
studies are crucial for the analysis of interspecific relationships and 
of possible factors organizing natural communities. Phylogeny was 
considered the major factor determining structure of a snake assem-
blage from the Cerrado of Central Brazil, with a strong ecological 
component (França et al. 2008), although co-occurrence analysis of 
Brazilian Cerrado species and guilds associated to snake diets and 
habitats suggested a lack of organization (França & Araújo 2007). 
Dietary preferences seem to be correlated to local distribution, which 
represents key information for definition of conservation areas and 
management plans.

The Atlantic Forest is one of the most fragmented Brazilian 
ecosystems (Brooks & Balmford 1996, Fearnside 1996), especially 
in Minas Gerais State (Machado & Fonseca 2000). Nevertheless this 
biome still houses a high diversity of snake species (Marques et al. 
2001). We present here data on diet of 16 species of snakes of a small 
Atlantic Forest fragment of Minas Gerais State based on individuals 
collected in the field, and compare the pattern of resource use with 
the phylogeny of involved species.

Material and Methods

1. Study site

This study was conducted at the “Reserva Particular do Patrimônio 
Natural Feliciano Miguel Abdala” (RPPN-FMA), an Atlantic forest 
fragment with ca. 957 ha located in the Caratinga municipality, Minas 
Gerais state, Southeastern Brazil (19° 43’ S and 41° 49’ W), at eleva-
tions between 400 and 680 m (Silva 1993) (Figure 1).

The vegetation that covers the area (the Floresta Tropical 
 Semidecídua Mesofítica Latifoliada; Ab’Saber 1977) presents dif-
ferent stages of regeneration (Hatton et al. 1983) and is dominated 
by trees belong to the families Leguminosae, Rubiaceae, Asteraceae, 
Bignoniaceae, and Myrtaceae (Lombardi & Gonçalves 2000) and 
by pteridophytes of the families Pteridaceae, Thelypteridaceae, 
Tectariaceae, Polypodiaceae, Aspleniaceae, and Dennstaedtiaceae 
(Melo & Salino 2002).

The climate of the region is characterized by a marked dry season 
(April to September) and a rainy season (October to March) (Strier 
1986). Between August 2000 and July 2001 total annual rainfall 
was of 865.8 mm (Figure 2). Annual mean temperature and annual 
mean precipitation between 1984 and 1985 were of 21.0 ± 2.8 °C 
and 1,133.4 mm, respectively (Hirsch 1995).

The area is considered of “very high biological importance”, 
being designated as priority for the conservation of reptiles and 
amphibians of the Atlantic Rain Forest (Haddad 2000). Several 
studies on primates were conducted at the site, involving the species 
Brachyteles  hypoxanthus (Strier 1986, 1991, 1994, 2000), Alouatta 
guariba (Mendes 1989, Hirsch 1995), Callithrix flaviceps (Ferrari 

1988, Guimarães 1998), and Cebus nigritus (Lynch & Rímoli 2000). 
Other studies on vertebrates included small mammals (Fonseca 1988, 
1989,	Fonseca	&	Kierulff	1988),	bats	(Aguiar	1994),	birds	(Machado	
1995), and herpetofaunal surveys, which recorded 38 amphibian and 
38 reptile species (J. Cassimiro, unpubl. data).

2. Snake collection and stomach content analysis

Snakes were collected (by JC) at irregular intervals between 
July 2000 and July 2001. Specimens were obtained by visual search, 
casual encounters, collection by other people, and by 40 pitfall traps 
(volume 20 L) that remained open from December 2000 to April 2001. 
Immediately after collection, specimens were fixed in 10% formalin 
solution and preserved in 70% alcoholic solution. For the study of 
the stomach contents, each individual was dissected in the medium-
ventral region, from the initial portion of the esophagus to the preanal 
region. The digestive tube was removed, dissected and preserved 
together with its content in 70% alcoholic solution. Despite the small 
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Figure 1. Location of the RPPN Feliciano Miguel Abdala, Caratinga munici-
pality, Minas Gerais state, southeastern Brazil.

Figura 1. Localização da RPPN Feliciano Miguel Abdala, município de 
Caratinga, estado de Minas Gerais, sudeste do Brasil.
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Figure 2. Mean monthly temperature (line) and accumulated monthly pre-
cipitation	from	August	2000	to	July	2001	at	RPPN-FMA	(Karen	B.	Strier,	
unpubl. data).

Figura 2. Temperatura mensal média (linha) e precipitação mensal acumulada 
entre	agosto	de	2000	e	julho	de	2001	na	RPPN-FMA	(Karen	B.	Stryer,	dados	
não-publicados).
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sample size, a cluster analysis was tentatively carried out based on the 
presence or absence of prey items grouped in the following categories: 
chilopods, mollusks, fishes, tadpoles, adult anurans, lizards, amphis-
baenians, snakes, and rodents. We used the Euclidean Distance and 
the method of complete linkage; the analysis was performed with the 
software Statistica v. 5.0 (StatSoft®). When possible, the direction of 
ingestion of the prey item was determined. Vouchers were deposited 
in the herpetological collections of  Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG) and Museu de Zoologia da Universidade de São 
Paulo (MZUSP); most specimens were not deposited yet, but their 
field numbers are in Appendix 1, together with museum numbers. 
All specimens listed by their field numbers in the appendix will be 
deposited in the MZUSP collection.

Results and Discussion

We have dissected 90 specimens representing 20 snake species, 
recording the data on ingestion direction and stomach contents 

 (Table 1). In this sample, 34 individuals (38%) of 15 species contained 
identifiable stomach items. Contents were not found in representa-
tives of two families (15.0%): the anomalepidid Liotyphlops wilderi 
(n = 2) and the colubrids Chironius exoletus (n = 1), Elapomorphus 
quinquelineatus (n = 2), Pseustes sulphureus (n = 5), and Tantilla 
boipiranga (n = 2). This relatively high proportion of stomachs with 
food may be related to the fact that snakes were obtained directly 
from the field, as already pointed out by Nogueira et al. (2003) for 
Bothrops moojeni in the Brazilian Cerrado, where such proportion 
was 65.7%.

The 15 snake species feed on nine categories of prey (Table 1). 
The number of prey categories varied from one (12 snake species) 
to three (Liophis poecilogyrus, Bothrops jararaca). Rodents, adult 
anurans and lizards were the most common prey; this pattern is 
exactly the same detected by França et al. (2008) in the Cerrado of 
Distrito Federal, Central Brazil. Invertebrates were consumed by 
B.  jararaca (Chilopoda) and Sibynomorphus neuwiedi (Mollusca). 

Table 1. Stomach contents and ingestion direction of snakes from the RPPN Feliciano Miguel Abdala, southeastern Brazil. N = number of snakes; Ns = number 
of stomaches with contents.

Tabela 1. Conteúdo estomacal e sentido de ingestão da presa em serpentes da RPPN Miguel Feliciano Abdala, sudeste do Brasil. N = número de serpentes; 
Ns = número de estômagos com conteúdo.

Snake N Stomach contents Ns Ingestion direction
BOIDAE - BOINAE

Corallus hortulanus (Linnaeus, 1758) 1 Rodent 1
Epicrates cenchria (Linnaeus, 1758) 1 Rodent (porcupine spine) 1

COLUBRIDAE - Colubrinae
Chironius fuscus (Linnaeus, 1758) 6 Haddadus binotatus 1 vent-first
Drymoluber dichrous (Peters, 1863) 2 Leptodactylid frog 1 vent-first
Spilotes pullatus (Linnaeus, 1758) 3 Rodent 1

COLUBRIDAE - Dipsadinae
Sibynomorphus neuwiedi (Ihering, 1911) 5 Veronicellidae (Mollusca)1 3
Taeniophallus affinis (Günther, 1858) 2 Lizard 1

COLUBRIDAE - Xenodontinae
Erythrolamprus aesculapii (Linnaeus, 1766) 4 Elapomorphus quinquelineatus 1 head-first

Colubrid snake 1 tail-first
Liophis miliaris (Linnaeus, 1758) 2 Tadpoles2 1
Liophis poecilogyrus (Wied-Neuwied, 1825) 12 Physalaemus sp.1 2 head-first

Physalaemus sp.2 1 head-first
Leptodactylid frog 1 head-first
Undetermined anuran 1
Newly hatched tadpoles3 ?4

Fish 1
Oxyrhopus petola (Linnaeus, 1758) 2 Lizard 1
Pseudoboa nigra (Duméril, Bibron & Duméril, 1854) 6 Lizard 1

Rodent 1
ELAPIDAE

Micrurus corallinus (Merrem, 1820) 5 Amphisbaenidae 1
VIPERIDAE

Bothrops jararaca (Wied-Neuwied, 1824) 25 Scolopendra sp. (Chilopoda) 1
Haddadus binotatus 1 head-first
Leptodactylus sp. (gr. notoaktites) 2 head-first
Leptodactylus sp. 1
Hylid frog 1 head-first
Rodent 8

Bothrops jararacussu Lacerda, 1884 2 Rodent 1
1Sarasinula sp. (n = 4), undeterm. (n = 2); 2Leptodactylidae (n = 6), Hylidae (n = 2), undeterm. (n = 3); 3undeterm. (n = 214); 4missing data.
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In fact several species of Bothrops feed on chilopods (Martins et al. 
2002, Valdujo et al. 2002, Nogueira et al. 2003), and Sibynomorphus 
spp. are specialized on mollusks (Laporta-Ferreira et al. 1986,  Oliveira 
2001, França et al. 2008). The fact that most species ingested a 
single type of prey should be viewed as a result of our small sample 
size, but some of these species are really food specialists, including 
S.  neuwiedi ( mollusks; Laporta-Ferreira et al. 1986, Marques et al. 
2001),  Chironius fuscus (anurans; Strüssmann & Sazima 1993, 
Marques et al. 2001, Sawaya et al. 2008), Pseudoboa nigra (lizards; 
Vitt & Vangilder 1983), Erythrolamprus aesculapii (snakes; Greene 
1976, Marques & Puorto 1994, Marques et al. 2001), and Micrurus 
 corallinus (amphisbaenians and snakes; Marques et al. 2001). Inges-
tion of fishes by L. poecilogyrus was rarely reported in the literature 
(e.g. Giraudo et al. 2007), and several works failed to detect ichthy-
ophagy in this species (e.g., Marques et al. 2001, Pinto & Fernandes 
2004, França et al. 2008, Sawaya et al. 2008); this food habit is 
common in L. miliaris (e.g., Marques et al. 2001). The presence of 
spines of a porcupine (Erethizontidae, Rodentia) in the stomach of the 
boid Epicrates cenchria represents a novelty for the diet of this genus 
(Cassimiro et al., in press), although it has already been observed for 
other boid genera and even in other families (Duarte 2003). 

The direction of ingestion was determined for 12 prey items, two 
of which were snakes and nine were anuran amphibians. One snake 
and two anurans had been ingested tail-first (vent-first in the case 
of anurans), while one snake and seven anurans had been ingested 
head-first.	Most	snakes	swallow	prey	head-first	(e.g.,	Klein	&	Loop	
1975, Greene 1976, Mori 1996), and this behavior seems to be related 
to a decrease in both swallowing time and probability of injury dur-
ing prey handling (Greene 1976). The tail-first ingestion of snakes, 
L. poecilogyrus, by individuals of the colubrid E. aesculapii registered 
two times during the field work (JC) corroborates the observations 
of Greene (1976) and Marques & Puorto (1994). In this species, tail-
first ingestion seems to be a specialization to ophiophagy, associated 
to the opistoglyph dentition and hypertrophied Duvernoy’s glands 
(Marques & Puorto 1994).

In some cases, the result of the cluster analysis (Figure 3) sug-
gests an influence of phylogeny on diet – e.g. in the boids Corallus 
hortulanus and Epicrates cenchria (mammals) and in the colubrines 
C. fuscus and Drymoluber dichrous (anurans). The two boids also 
prey on birds (Henderson 1993, Marques et al. 2001). Although many 
colubrines typically feed on anurans, the ingestion of lizards and 
snakes by D. dichrous was previously reported (Cunha &  Nascimento 
1978, Cunha et al. 1985, Dixon & Soini 1986, Martins 1994, 
Borges-Nojosa & Lima 2001, Pinto 2006). For the Xenodontinae, 
the separation of the species studied in different groups may reflect 
the capture behavior and subjugation of prey, an effect of body size 
(Cadle & Greene 1993). A larger sample size would probably bring 
separate groups together. 

Our data are not conclusive regarding the analysis of the inter-
specific relationships within the community. França & Araújo (2007) 
suggested that the importance of certain ecological factors (in this 
case, diet, which reflects predator-prey relationship and intra- and 
interspecific competition) becomes clearer in communities with 
sympatric species of great abundance. In a more robust study, França 
et al. (2008) concluded that phylogeny is the most important factor 
determining the structure of a snake community of Central Brazil 
Cerrado, with ecological factors also playing an important role. The 
influence of both historical and ecological factors on squamate assem-
blages was already suggested for snakes (Guyer &  Donnelly 1990), 
Bothrops spp. (Martins et al. 2001, 2002), and lizards (Mesquita 
et al. 2007).

Thus, studies involving larger numbers of individuals and con-
sidering ontogenetic variation in diet could provide insights into 
the relative influence of ecological and historical factors on snake 
community structure.
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Appendix 1. Material Examined

Apêndice 1. Material Examinado
Bothrops jararaca: JC 3, 28, 49, 113, 116–8, 125, 147, 176, 233, 275, 278, 281–2, 298, 321, 523–6, 730, 736–7. Bothrops jararacussu: 

JC 50, 518. Chironius exoletus: JC 126. Chironius fuscus: JC 29, 30, 33, 115, 279, 452. Corallus hortulanus: JC 25. Drymoluber dichrous: 
UFMG 1397 (= JC 122), UFMG 1398 (= JC 541). Elapomorphus quinquelineatus: JC 27, 114. Epicrates cenchria: MZUSP 14474 (= JC 517). 
Erythrolamprus aesculapii: JC 26, 127, 522, 738. Liophis miliaris: JC 260, 357. Liophis poecilogyrus: JC 32, 234–5, 274, 280, 322, 473, 
537–9, 710, 739. Liotyphlops wilderi: JC 119–20. Micrurus corallinus: JC 136, 228–9, 318, 527. Oxyrhopus petola: JC 62, 231. Pseudoboa 
nigra: JC 121, 138, 390, 520–1, 459. Pseustes sulphureus: JC 146, 284, 316, 408, 454. Sibynomorphus neuwiedi: JC 34, 63, 236, 530, 735. 
Spilotes pullatus: JC 112, 460, 519. Taeniophallus affinis: JC 61, 457. Tantilla boipiranga: UFMG 1402 (= JC 299), JC 531.

JC = field number of José Cassimiro; MZUSP = Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo. UFMG = herpetological collection 
of Universidade Federal de Minas Gerais
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HENRIQUES-OLIVEIRA, A.L., SILVA, R.A. & NESSIMIAN, J.L. First recorded of Pontomyia Edwards, 
1926 (Diptera: Chironomidae: Tanytarsini) in Brazil. Biota Neotrop., 9(1): http://www.biotaneotropica.org.
br/v9n1/en/abstract?short-communication+bn02309012009.

Abstract: Some Pontomyia Edwards, 1926 larvae were sampled associated with algae and sediment at Atol das 
Rocas, Rio Grande do Norte, Brazil. This is the first record of the genus from South Atlantic Ocean.
Keywords: Chironominae, marine midges, Brazilian coast.

HENRIQUES-OLIVEIRA, A.L., SILVA, R.A. & NESSIMIAN, J.L. Primeiro registro de Pontomyia Edwards, 
1926 (Diptera: Chironomidae: Tanytarsini) no Brasil. Biota Neotrop., 9(1): http://www.biotaneotropica.org.
br/v9n1/pt/abstract?short-communication+bn02309012009. 

Resumo: Larvas de Pontomyia Edwards, 1926 foram coletadas associadas a algas e sedimento no Atol das Rocas, 
Rio Grande do Norte, Brasil. Este é o primeiro registro do gênero para o Atlântico Sul.
Palavras-chave: Chironominae, insetos marinhos, costa brasileira.
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Description of the Larva (n = 6)

Total length: 3.40-3.70 mm. Color (in alcohol): body pale, white; 
head capsule light brown.

Head: width: 0.21-0.24 mm, length: 0.26-0.30 mm. Mentum 
(Figure 1a) with 4 pale lateral teeth and a trifid median tooth; first 
lateral tooth larger than subsequent ones. Ventromental plates touch-
ing medially. Antenna 5-segmented (Figure 1b); antennal base on 
a short and simple tubercle; Lauterborn organ sessile on apex of 
second segment; antennal blade not surpassing the fourth segment; 
ring organ near antennal base; length of antenna: 0.06-0.08 mm. SI 
(Figure 1c) and SII plumose. Epipharyngeal pecten with 3 lobes 
apically toothed (Figure 1d). Premandible with 5 teeth (Figure 1e). 
Mandible ( Figure 1f) pale with apical tooth ligth brown, with three 
internal teeth and one dorsal; seta subdental long, slender and extend-
ing at least to the apical tooth; internal seta with 4 plumose branches; 
length of mandible: 0.08-0.10 mm. 

Abdomen: Total length: 2.20-2.72 mm. Procercus bearing 8 anal 
setae. Claws of posterior prolegs bifid and small (Figure 1g).

Comments

Previous records of intertidal Chironomidae in Brazil were re-
stricted to species of Clunio (Orthocladiinae), Telmatogeton Schiner, 
1866 and Thalassomyia Schiner, 1856 (Telmatogetoninae) (Oliveira 
1950, 1998, 2000). Pontomyia as mentioned previously have spe-
cies known from Indo-Pacific Ocean. The identity of the southern 
Florida/Caribbean Pontomyia species is unknown, because no males 
were collected yet. The larvae collected at Atol das Rocas are quite 
similar in morphology to those described by Epler (1995, 2001). It is 
possible that these exemplars belong to the same species of Florida 
and Caribbean. The Brazilian exemplars of Pontomyia have mentum, 
mandible, premandible and posterior parapod claws similar to larvae 
observed by Epler (2001).

Little has been observed or hypothesized concerning the dispersal 
abilities of marine flightless midges. Cheng & Hashimoto (1978) of-
fered the hypotheses that males or egg masses would be attached on 
algae growing on the side of fishing vessels or on free algae that are 
then dispersed by currents. Schärer & Epler (2007) found Pontomyia 
and Clunio larvae epibiontic on sea turtles that were covered with 
patches of filamentous algae. They pointed out that sea turtles may 
provide a significant way for long range dispersal for members of 
Clunio and Pontomyia which have limited dispersal capabilities. The 
Atol das Rocas is visited by the same species of sea turtle (Hawksbill 
sea turtle - Eretmochelys imbricata (L.)) studied by Schärer & Epler 
(2007) and perhaps this is the way for which Pontomyia disperse over 
the Atlantic. According to these authors, the distributions of marine 
chironomids and E. imbricata overlap in Pacific and  Caribbean 
tropical regions.
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Introduction

The family Chironomidae has a world-wide distribution, occur-
ring in all zoogeographical regions (Ashe et al. 1987, Saether 2000), 
including the Arctic region, where it represents about 1/5 to 1/2 of the 
entomofauna (Oliver 1971) and Antarctic, where three species have 
been recorded so far (Cranston 1995). Species of Chironomidae living 
in the marine and intertidal zones have been recorded from coasts all 
over the world. These species belong to several taxonomical groups, 
including representatives of Telmatogetoninae, Orthocladiinae and 
Chironominae (Pinder 1995). The truly marine genus Pontomyia 
Edwards, 1926 belongs to the subfamily Chironominae and is closely 
related to Tanytarsus van der Wulp, 1874 (Cheng & Hashimoto 1978). 
Chironomus Meigen, 1803 is the other genus of the subfamily with 
marine representatives (Pinder 1995). Species of Pontomyia are found 
from shallow waters to depth of more than 30 m, associated with green 
algae, coral reefs or sand (Epler 2001). Recently, Schärer & Epler 
(2007) recorded the occurrence of Pontomyia and Clunio Haliday, 
1855 larvae as epibiont on seaturtles in coral reefs in Puerto Rico.

All the four described species of Pontomyia occur in the Indo-
Pacific Ocean (Cheng & Hashimoto 1978, Soong et al. 1999, Huang 
et al. 2004): P. natans Edward 1924, from Samoa Island, Marshal 
Island, Taiwan, Australia and Japan, with descriptions of male, female, 
pupae and larvae; P. cottoni Wormersley 1937 from Australia, with 
descriptions of male and female; P. pacifica Tokunaga 1964 from 
Japan, Singapura and Australia with descriptions of male, female, 
pupae and larvae and P. oceana Tokunaga 1964 from Palau Island, 
Taiwan and The Great Barrier Reef in Australia with descriptions of 
male, female and pupae. An additional unnamed species occurs in the 
Atlantic Ocean, and is only known from immature forms recorded 
from Belize, Puerto Rico and Florida (USA) (Epler 1995, 2001).

The life cycle of species of Pontomyia is relatively short. Accord-
ing to Soong et al. (1999), the larval development of P. natans and 
P. oceana takes approximately 30 days and the adults live for one 
or two hours and do not feed. The females are larviform, apterous, 
lacking antennae and forelegs, the mid and hindlegs are atrofied and 
unable to move. The imago lives associated to algae in the intertidal 
zone, same environment of larvae. The males do not fly but are very 
active, skating on the water surface searching for females (Cheng & 
Hashimoto 1978).

During surveys carried in a study on the biodiversity of crus-
taceans and polychaetes of Atoll das Rocas, a reef atoll located off 
the coast of Rio Grande do Norte State, Brazil, larval specimens of 
Pontomyia were collected. In this article the geographical distribution 
of Pontomyia is extended to include the northeastern coast of Brazil, 
being the first record of the genus in the South Atlantic.

Material and Methods

A total of 51 larvae of Pontomyia was collected in October, 2000, 
associated with algae and sediment in two sites (Central lagoon - in-
side the reef ring and “Piscina das Tartarugas”). The reef is ellipsoid, 
its largest axis (E-W) is approximately 3.7 km long, and the shortest 
(N-S) is 2.5 km (Almeida et al. 2000). The “Piscina das Tartarugas” 
is an opening in the reef plateau that is about 3 m depth and 400 m 
length at low tide, filled by sandy sediments and presenting isolated 
reef columns.

Some	exemplars	were	clarified	 in	10%	KOH	and	mounted	 in	
slides with Euparal® to optical microscopy. The identification up to 
generic level was done with the taxonomic keys of Pinder & Reiss 
(1983) and Epler (1995, 2001). The general terminology follows 
Sæther (1980). The material is deposited in Coleção Entomológica 
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Figure 1. Pontomyia sp., larva. a) Mentum and ventromental plates; b)Antenna; c) Seta SI; d) Epipharyngeal pecten; e) Premandible; f) Mandible; g) Claws 
of anal prolegs. 

Figura 1. Pontomyia sp., larva. a) Mento e placas ventromentais; b) Antena; c)  SI; d) Pente Epifaringeano; e) Pré-mandibula; f) Mandibula; g) Garras da 
pró-pata anal.
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SANTOS, A.C.A, SILVA, J.T.O., MOURA, P.E.S., & SENA, M.P. Geographic distribution ampliation of 
Northern limit of Catathyridium garmani (Jordan & Goss 1889) (Actinopterygii: Achiridae). Biota Neotrop., 
9(1): http://www.biotaneotropica.org.br/v9n1/en/abstract?short-communication+bn02409012009.

Abstract: Catathyridium garmani (Jordan & Goss, 1889) is being recorded for the first time in Northeastern Brazil 
on the basis of twenty-six specimens collected in the Paraguaçu river estuary, São Félix municipality, Bahia state. 
This note relates the septentrional geographic distribution’s ampliation of this species, which was restricted to 
Rio de Janeiro state. Meristic and morphometric data from the collected species are presented.
Keywords: occurrence, morphometric, Bahia.

SANTOS, A.C.A, SILVA, J.T.O., MOURA, P.E.S., & SENA, M.P. Ampliação do limite norte de distribuição 
geográfica de Catathyridium garmani (Jordan & Goss 1889) (Actinopterygii: Achiridae). Biota Neotrop., 
9(1): http://www.biotaneotropica.org.br/v9n1/pt/abstract?short-communication+bn02409012009.

Resumo: Catathyridium garmani (Jordan & Goss, 1889) é registrada pela primeira vez para o litoral nordeste 
do Brasil com base em 26 exemplares coletados no estuário do rio Paraguaçu, município de São Félix, estado da 
Bahia. Amplia-se desta forma o limite setentrional da espécie que até o momento restringia-se ao estado do Rio 
de Janeiro. São ainda apresentados dados morfométricos e meristícos dos exemplares coletados.
Palavras-chave: ocorrência, morfometria, Bahia.
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conhecida limitava-se das drenagens do estado do Rio de Janeiro 
(Brasil) ao norte da Argentina (Figueiredo & Menezes 2000). Habita 
águas rasas de mangues e estuários, sobre fundos de areia, lodo ou 
cascalho, preferindo águas de salinidade baixa e podendo atingir água 
doce (Figueiredo & Menezes 2000, Fischer et al. 2004, Nelson 2006, 
Ramos 2003). Os estudos desenvolvidos sobre C. garmani no litoral 
brasileiro são poucos e estão limitados à filogenia ou levantamentos 
ictiofaunísticos como, por exemplo, Carvalho et al. (1968), Lema 
et al. (1980), Chao et al. (1982) e Ramos (1998, 2003).

No presente estudo registra-se pela primeira vez a ocorrência de 
C. garmani na costa nordeste do Brasil, com base em exemplares 
coletados no estado da Bahia, ampliando-se os limites de distribuição 
geográfica da espécie.

Material e Métodos

O material examinado, distribuído em seis lotes e totalizando 
26 exemplares, foi coletado no estuário do rio Paraguaçu, à jusante 
da Barragem de Pedra do Cavalo, município de São Félix, Bahia 
(Figura 2), durante os meses de abril e julho de 2005, janeiro de 
2006 e julho de 2007, com auxílio de rede de arrasto de fundo. Após 
a coleta, os exemplares foram fixados em formol 10% e conservados 
em álcool 70%, encontrando-se depositados na coleção científica da 
Divisão de Peixes do Museu de Zoologia da Universidade Estadual 
de Feira de Santana, registrado sob os números LIUEFS 6825, 6831, 
7044, 7334, 9410 e 9411.

Dados morfométricos foram obtidos com auxílio de paquímetro 
digital com precisão de 0,05 mm e foram baseados nas definições 
propostas por Dawson (1964) e Cervigón et al. (1992). Os dados 
merísticos e as proporções corporais (diâmetro orbital/comprimento 
da cabeça e diâmetro orbital/comprimento do focinho) foram compa-
rados com dados de Figueiredo & Menezes (2000) e as demais pro-

Introdução

Segundo Ramos (1998), Catathyridium Chabanaud 1928 é um 
gênero monofilético, com três espécies reconhecidas: C. garmani, de 
áreas estuarinas e marinhas costeiras do sudeste do Brasil, Uruguai 
e Lagoa dos Patos; C. lorentzii (Weynbergh 1895), dos rios Paraguai 
e Uruguai e C. jenynsi (Günther 1862), dos rios Paraguai/Paraná e 
Uruguai. Catathyridium grandirivi Chabanaud 1928, descrita do “Rio 
Grande do Sul e Mar Pequeña”, é sinônimo júnior de C. garmani. En-
tretanto, Eschmeyer (2008) reconhece C. grandirivi como válida.

Catathyridium garmani (Jordan & Goss 1889) (Figura 1) atinge 
cerca de 20 cm de comprimento total e sua distribuição previamente 

Figura 2. Bacia do rio Paraguaçu, destacando a localidade de coleta no estuário (círculo preto), que representa a ampliação do limite setentrional de distribuição 
geográfica de Catathyridium garmani.

Figure 2. Rio Paraguaçu Basin, showing the sample site in the estuary (black circle), which represents the ampliation of Northern limit of geographic distribu-
tion of Catathyridium garmani. 

Figura 1. Vista dorsal de Catathyridium garmani, LIUEFS 9411, 68,6 mm compri-
mento padrão; Estuário do rio Paraguaçu, município de São Félix, Bahia.

Figure 1. Dorsal view of Catathyridium garmani, LIUEFS 9411, 68.6 mm 
standart length; Rio Paraguaçu estuary, São Félix, Bahia.
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Estas diferenças refletem o pouco conhecimento disponível a 
respeito da variação intra-específica de C. garmani tendo em vista os 
poucos estudos realizados sobre esta espécie e o pequeno número de 
exemplares examinados neste estudo. São necessários mais registros 
de indivíduos em ecossistemas aquáticos locais para confirmar as 
diferenças morfológicas e merísticas e caracterizar as populações 
de C. garmani nesta região. 

O registro da espécie no Rio Paraguaçu, um pouco antes de sua foz 
na Baía de Todos os Santos, estende os limites de distribuição da espécie 
e do gênero de 22° para 13° de latitude Sul. Deste modo, é ampliado 
o limite setentrional de distribuição geográfica de C.  garmani, o qual 
passa a ser o litoral do estado da Bahia, região nordeste do Brasil.
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porções corporais foram baseadas em Cervigón (1996) para a família 
Achiridae. A identificação em nível genérico e específico seguiu as 
diagnoses apresentadas por Figueiredo & Menezes (2000).

Resultados
Os comprimentos padrões dos exemplares examinados variaram 

de 45,24 a 76,98 mm. Os caracteres merísticos e morformétricos 
bem como as proporções corporais estão apresentados na Tabela 1. 
A identificação a nível genérico está baseada na presença de um 
orifício localizado ventralmente no septo interbranquial segundo 
 Figueiredo & Menezes (2000), sendo a identificação específica 
também confirmada através deste caráter diagnóstico. 

Quanto ao colorido (em álcool 70%), o lado com olhos apresenta-
se de cor marrom com manchas escuras arredondadas a alongadas, 
muitas vezes se aglomerando e formando outras de maior tamanho em 
exemplares de maior porte. Essas manchas também estão presentes 
nas nadadeiras dorsal, anal e caudal formando faixas interrompidas 
nas membranas interradiais (exceto na nadadeira caudal). Estrias 
verticais escuras, em número variável, presentes no corpo. Cirros com 
pigmentação escura espalhados pelo corpo e em toda linha lateral, 
que se estende até o final da nadadeira caudal.

Discussão
No que se refere aos caracteres merísticos, os exemplares de 

C.  garmani examinados diferem das informações citadas por Figueiredo 
e Menezes (2000) e Fisher et al. (2004) quanto aos números de raios 
das nadadeiras dorsal (53-58 contra 55-60) e anal (39-44 contra 40-50), 
segundo Figueiredo e Menezes (2000).

Quanto aos caracteres morfométricos, foram observadas variações 
no que se refere às proporções diâmetro orbital/comprimento do fo-
cinho e diâmetro orbital/comprimento da cabeça (Tabela 1), quando 
comparado com o que citado por Figueiredo & Menezes (2000) que 
citam o olho maior que o espaço interorbital, cabendo 1,5-2,0 vezes 
no comprimento focinho e 6-7 vezes no comprimento da cabeça. 
As demais proporções corporais analisadas não foram comparadas 
devido à ausência de dados disponíveis na literatura.

Tabela 1. Dados merísticos e morformétricos dos 26 exemplares de 
 Catathyridium garmani coletados no estuário do Rio Paraguaçu, São Félix, 
Bahia (proporções corporais no comprimento padrão são expressos em %).

Table 1. Meristic and morphometrics data of 26 specimens of Catathyridium 
garmani collected in Rio Paraguaçu estuary, São Félix, Bahia (body propor-
tions in standard length %).

Caracteres merísticos e morfométricos N = 26 X
Número de raios na nadadeira dorsal 53-58 54,6

Número de raios da nadadeira anal 39-42 41,8

Número de raios da nadadeira peitoral 2 2

Número de raios da nadadeira pélvica 5 5

Comprimento total 63,0-104,0 86,5

Comprimento padrão 45,2-76,9 64,8

Diâmetro orbital/comprimento da cabeça 7,5-11,2 9,1

Diâmetro orbital/comprimento do focinho 2,4-3,9 2,9

Comprimento da cabeça/comprimento 
padrão

27,6-33,5 29,9

Altura do corpo/comprimento padrão 57,9-68,1 61,9

Comprimento do focinho/ 
comprimento padrão

8,3-11,1 9,5

Diâmetro orbital/comprimento padrão 2,6-3,8 3,3

Diâmetro interorbital/comprimento padrão 2,6-3,9 3,1
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TUAN, R. 2009. Diversity and distribution of the Biomphalaria species in the middle reaches of the 
Paranapanema River, São Paulo, SP, Brazil. Biota Neotrop. 9(1): http://www.biotaneotropica.org.br/v9n1/en/
abstract?short-communication+bn03009012009.

Abstract: The predominant landscape in the studied region, composed by the Paranapanema and Pardo rivers, 
has been significantly affected by human interference in order to create extensive artificial irrigation ditches for 
agriculture. These environments are subject to drastic variations in water supply whereby draughts are created what 
bears a drastic populational fluctuation. The composition of schistosomiasis-associated planorbid fauna in Ourinhos 
and Ipauçu herein presented corroborate previous malacological surveys, which incriminates Biomphalaria. 
glabrata (Say, 1818) as the predominant species mainly at the Ourinhos micro-regions. At this site the snail 
distribution might be linked to the composition of deposited sediments in the hydrographic basin. Data from 
Ipauçu, a collection site that is only 30 km from Ourinhos, indicates absence of B. glabrata, and predominance 
of B. tenagophila (Orbigny, 1835). Despite closeness, the micro-regions show important differences in values of 
diversity index, indicating a heterogeneous distribution of Biomphalaria species.
Keywords: Biomphalaria, diversity, distribution, schistosomiasis.

TUAN, R. 2009. Diversidade e distribuição de espécies do gênero Biomphalaria em microrregiões localizadas 
no Médio Paranapanema, São Paulo, SP, Brasil. Biota Neotrop. 9(1): http://www.biotaneotropica.org.br/v9n1/
pt/abstract?short-communication+bn03009012009.

Resumo: Foram estudadas a diversidade e a abundância de espécies do gênero Biomphalaria em córregos 
próximos aos Rios Paranapanema e Pardo (São Paulo, SP, Brasil), em locais antigamente associados à transmissão 
do Schistosoma mansoni, sujeitos ainda a drásticas variações na disponibilidade de água. Os dados confirmam 
a predominância de Biomphalaria glabrata (Say, 1818) em córregos do município de Ourinhos, localizados nas 
margens do Rio Pardo e do Rio Paranapanema. Em Ipauçu, distante 30 km de Ourinhos, a predominância de 
Biomphalaria tenagophila (Orbigny, 1835) é acompanhada da ausência de B. glabrata. Foram estimados os índices 
de Diversidade e Dominância de Simpson, que evidenciam uma distribuição variada, provavelmente associada 
com o substrato aquático onde vivem os caramujos.
Palavras-chave: Biomphalaria, diversidade, distribuição, esquistossomose.
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1975, 1981). Foram estimados os seguintes parâmetros para uma 
descrição da fauna de caramujos do gênero Biomphalaria:

Frequência, pi = ni
x
/N, onde ni é o número de indivíduos de uma 

espécie x e N o número total de exemplares coletados;
Índices de Dominância (Ds) e Diversidade de Simpson (Simpson 

1949), ls, relacionados com a probabilidade de dois indivíduos cole-
tados ao acaso na mesma localidade pertencerem a mesma espécie; 
Índice Hill modificado (E), que estima a equitabilidade, ou seja, a 
distribuição dos indivíduos entre as espécies coletadas numa locali-
dade. O índice Hill modificado tem como parâmetros os índices de 
Simpson e Shanon (Shanon 1948).

Os índices foram calculados através das rotinas implementadas 
no programa DivEs (Lizaro Soft, Rodrigues 2005).

Resultados e Discussão

A composição da fauna planorbídica nas valas e córregos da re-
gião de Ourinhos é alvo de constante monitoramento, desde o ano de 
1952, período em que a esquistossomose representava um problema 
de saúde pública para a população local (Rey 1952). Desde então, 
sabia-se que a espécie predominante, B. glabrata, era altamente sus-
cetível ao S. mansoni (Magalhães & Dias 1973). Estudos posteriores 
mostravam que a predominância de B. glabrata implicava na baixa 
freqüência de B. tenagophila, supostamente por exclusão competitiva 
(Kawazoe	et	al.	1980).	Em	1981,	Paraense	descreve	a	B.  occidentalis, 
esclarecendo definitivamente as diferenças específicas entre a espécie 
e a B. tenagophila. Refeito o quadro de composição de planorbídeos 
na região de Ourinhos, deu-se como certa a presença de B. glabrata, 
B. tenagophila e B. occidentalis (Piza et al 1972, Vaz et al. 1985, 
Teles & Vaz, 1987, Teles 2005). 

Os resultados deste estudo corroboram estes dados e confirmam 
a predominância de B. glabrata na macro região que compreende os 
municípios de Ourinhos e Ipauçu (Figura 2). 

Contudo, mesmo em áreas adjacentes, observamos que a distri-
buição de espécies de Biomphalaria é heterogênea (Figura 3). Em 
Ourinhos, a maior riqueza de espécies está no córrego Christone, onde 
B.  glabrata e B. occidentalis são freqüentes. Apesar de próximo ao 
córrego  Christone, no córrego Água da Veada não foram identificados 
espécimes de B. glabrata. A B. tenagophila é predominante nos cór-
regos Bela Vista e São Luiz, localizados na micro-região de Ipauçu. A 
B. peregrina é uma espécie eventual, encontrada nesse estudo preferen-
cialmente em um tanque de água abastecido por uma nascente.

Principalmente o córrego Christone/Ourinhos, localizado às 
margens do Rio Pardo, apresenta maior riqueza taxonômica de 
planorbídeos do gênero Biomphalaria (Figura 4a, b). Essa acen-
tuada biodiversidade pode estar relacionada com a complexidade 
deste habitat constituído por latossolo, com abundante vegetação 
aquática flutuante, principalmente aguapés-Eichornia SP, um micro-
ambiente que serve de abrigo e suporte para desovas ovipositadas 
por  caramujos (Freitas 1976) (Figura 5a). Considerando que a 
Biomphalaria  glabrata é uma espécie nativa (França 2007), o pa-
drão de distribuição da espécie pode estar correlacionada com sua 
preferência por habitats antropogênicos, ricos em matéria orgânica. 
(Bini et al. 1999, Abílio et al. 2006)

A baixa diversidade de espécies encontrada nos córregos de  Ipauçu 
e a alta predominância da espécie B. tenagophila, ( Figura 4a, b) 
podem estar correlacionadas com a natureza arenosa do substrato. 
Tipicamente instável, o substrato está sujeito a modificações na cor-
renteza, possuindo baixa disponibilidade de matéria orgânica, que 
culmina na baixa oferta de alimento (Figura 5b). É interessante fazer 
referência aos dados geomorfológicos que mostram que Ipauçu está 
assentada num afloramento erodido, sob rochas do arenito original 
(Janasi et al. 2007a, b).É razoável supor que espécies de caramujos 

Introdução

No Estado de São Paulo são encontradas dez das quatorze 
espécies de Biomphalaria descritas na região Neotropical (Estrada 
et al. 2006), incluindo as três espécies hospedeiras intermediárias 
do  Schistosoma mansoni: Biomphalaria glabrata (Say 1818), 
 Biomphalaria  tenagophila (Orbigny 1835) e Biomphalaria straminea 
(Dunker 1848). Os caramujos habitam áreas naturais ou corpos d’água 
artificiais, freqüentemente efêmeros, sujeitos a secas periódicas. Via 
de regra, ciclos de cheia-seca são perturbações em ecossistemas com 
influência na variação da diversidade de espécies (Buckling et al. 
2000). Os caramujos do gênero Biomphalaria apresentam duas ca-
racterísticas biológicas fundamentais para a preservação e a expansão 
das espécies e populações, em ambientes sujeitos as perturbações 
ambientais: 1) são hermafroditas simultâneos e se reproduzem tanto 
por fecundação cruzada, quanto por autofecundação (Paraense 1955); 
e 2) em situações de seca, dessecam, mantendo-se vivos, recolhidos à 
concha, em estágio fisiológico vegetativo, preservando-se até a próxi-
ma estação úmida. (Tuan & Simões 1989). Apesar de o parasitismo 
afetar drasticamente os caramujos, a abundância, a distribuição e a 
diversidade das espécies podem ser mais fortemente alteradas pelo 
modo de reprodução e dessecação, do que por infestação por parasitas 
(Gerard et al. 2007). 

O objetivo deste estudo é complementar os dados existentes de 
distribuição de espécies de Biomphalaria em antigos focos de es-
quistossomose, localizados na porção média do Rio Paranapanema, 
em ambientes caracterizados por drásticas alterações locais provo-
cadas pelo homem. Neste caso, a fragmentação dos ecossistemas de 
água doce, manejados para atender as necessidades humanas, pode 
estar diretamente relacionada com a distribuição de espécies de 
 Biomphalaria. Na primeira fase do estudo descrevemos a significativa 
diversidade genética, especialmente de Biomphalaria tenagophila, 
em criadouros adjacentes, localizados entre os Rios Paranapanema e 
Pardo, antigos focos de esquistossomose (Tuan & Santos 2007). Com-
plementa tal estudo a analise de aspectos quantitativos da diversidade 
de Biomphalaria, para inferir sobre as variáveis que condicionam a 
permanência e a estabilidade de populações de caramujos em coleções 
d’água sujeitas a perturbações hidrológicas.

Material e Métodos

As espécies de Biomphalaria foram coletadas em córregos 
que abastecem de água extensas hortas no município de Ourinhos 
(22,98° W e 49,87° S), localizados entre o Rio Pardo e  Paranapanema, 
e em valas no município de Ipauçu (23,05° W e 49,62° S), localizado 
nas margens do Rio Paranapanema e distante 30 km de Ourinhos 
(Figura 1). 

Foram realizadas quatro coletas consecutivas de caramujos na ex-
tensão total das localidades citadas, entre julho de 2003 e novembro de 
2004. Para a coleta de caramujos foram utilizadas conchas de captura 
padronizadas para uso no Programa de Controle da  Esquistossomose 
(Ministério da Saúde 2007).Para a pesquisa de cercárias, os caramujos 
de cada ponto de coleta foram reunidos, em grupos de até 10 indiví-
duos, em frascos de vidro transparente, com água filtrada, e expostos 
à luz de lâmpadas incandescentes (de 60 W), durante no mínimo 
4 horas. A visualização das cercárias, quando eliminadas na água, 
é feita com o auxílio do microscópio estereoscópico (Ruiz, 1952). 
Uma vez que o resultado da pesquisa de cercarias na água resultou 
negativo para todos os grupos de caramujos, nenhum caramujo foi 
examinado através de esmagamento de suas conchas. 

A identificação específica de Biomphalaria fez-se através da 
morfologia de órgãos internos, especialmente aquelas do apare-
lho reprodutor feminino e masculino (Deslandes 1959, Paraense 
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dias apos uma seca drástica ou uma baixa disponibilidade de alimento 
(Tuan & Simões 1989).

Os resultados apresentados mostram que a distribuição de espécies 
de caramujos do gênero Biomphalaria é descontínua mesmo num 
espaço micro-geográfico. A análise genética feita preliminarmente 

que desenvolveram estratégias eficientes de sobrevivência ao stress 
ambiental colonizem preferencialmente um ecótopo deste tipo. 
Dentre as várias espécies de caramujos do gênero Biomphalaria, a 
B. tenagophila sobrevive longo tempo em dessecação, uma diapausa 
fisiológica que permite a recolonização do mesmo habitat até sessenta 
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Figura 1. a) Localização panorâmica da área de estudo no estado de São Paulo, b) localização das micro-regiões Ourinhos e Ipauçu e c) dos córregos Christone, 
Água da Veada, Furnas e Jacu em Ourinhos. 

Figure 1. a) Geographical location of the medium Paranapanema region at São Paulo state, Brazil, b) Ourinhos and Ipauçu microregions and c) Ourinhos 
streams. 
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Figura 2. Frequência relativa de espécies de Biomphalaria nas micro-regiões 
Ourinhos e Ipauçu (São Paulo, SP, Brasil). 

Figure 2. Relative frequency of Biomphalaria species in Ourinhos and Ipauçu 
micro-regions at S. Paulo state, Brazil. 
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Figura 3. Frequência relativa de espécies de Biomphalaria nas coleções de 
água de Ourinhos e Ipauçu. 

Figure 3. Relative frequency of Biomphalaria species in each stream at 
Ourinhos and Ipauçu microregions. 
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Figura 4. Índices de a) Diversidade e Dominância de Simpson e b) Equitabilidade Hill modificado (b).  

Figure 4. Diversity, a) dominance and b) Hill equitability index (b) from Ourinhos and Ipauçu regions. 

a b

Figura 5. Caracterização geral  dos córregos a) Christone em Ourinhos e b) São Luiz em Ipauçu.

Figure 5. General characterization of a) Christone and b) Ipauçu streams.

em populações de B. tenagophila Ipauçu e Ourinhos (Tuan & Santos 
2007), mostra diferenças significativas nos níveis de polimorfismos 
genético destas populações. Este resultado enfatiza a possibilidade de 
significativa fragmentação de uma população de caramujos de uma 

mesma espécie. Se racionalmente considerarmos como heterogêneas as 
populações de caramujos de uma mesma espécie de Biomphalaria, alem 
de geneticamente distintas, seria importante analisar o impacto dessas 
diferenças em relação à suscetibilidade ao Schistosoma mansoni. 
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Abstract: The carotid system of the encephalon of thirty species of the primate Cebus apella sp. (Linnaeus, 1766) 
was studied in this research. The material was collected according to international bioethics parameters and 
animals’ welfare. The arterial system was perfused (water at 40 °C), injected with colored latex (Neoprene 450, 
Dupont® do Brasil and Sulvinil® coloring, Glassurit), fixed in formaldehyde aqueous solution (10%) and dissected 
under magnifying glass (RASOR, II-20) for the systematization of vessels. The carotid system is composed by the 
intracranial and internal portions of both right and left carotid arteries, the carotid arteries of the encephalon and 
their lateromedial and anteromedial branch divisions: the medial and rostral cerebral arteries, communicating caudal 
and interconnected arteries. It is interconnected through the caudal communicating arteries to the vertebral-basilar 
system (100%). The internal carotid artery ends up being divided into three: caudal communicating arteries, medial 
cerebral and rostral cerebral (50%) or into two: medial cerebral and rostral cerebral arteries (50%). The medial 
cerebral artery is the most stable branch of this circuit. and after ventricularizing the olfactory bulbs (93.3%), the 
rostral cerebral artery becomes anastomosis with the contralateral artery, forming the interhemispheric artery that 
connects the blood layers of the arterial circuit of the encephalon base. It can be considered that Cebus apella sp. 
depends on two supply sources to the encephalon: the basilar and carotid systems, what indicates an important 
degree of evolutionary maturity. The absence of anomalies in this primate demonstrates evolutionary stability.
Keywords: encephalon, carotid system, cerebral arteries, neotropical primate Cebus apella sp.

FERREIRA, J.R. & PRADA, I.L.S. 2009. O sistema carótico do encéfalo do Cebus apella sp., 
Linnaeus, 1766. Biota Neotrop. 9(1): http://www.biotaneotropica.org.br/v9n1/pt/abstract?short-
communication+bn03209012009.

Resumo: Estudamos em trinta espécimes do primata Cebus apella sp. (Linnaeus, 1766) o sistema carótico do 
encéfalo em animais coletados dentro dos parâmetros internacionais de bioética e bem estar animal. O material 
teve o sistema arterial perfundido (água a 40 °C), injetado com látex corado (Neoprene 450, Dupont® do Brasil e 
Sulvinil® Corante, Glassurit), fixado em solução aquosa de Formaldeído (10%) dissecado sob lupa (RASOR – II 
– 20) para sistematização dos vasos. O sistema carotico é composto pela porção intracraniana e intradural dos 
seguimentos dependentes das artérias carótidas internas esquerda e direita, as artérias carótidas do encéfalo 
(ace) e seus ramos de divisões látero-mediais e ântero-mediais: as artérias cerebrais médias acm e rostrais 
(acr), comunicantes caudais e artérias corioídeas Está interligado, através das artérias comunicantes caudais, 
ao sistema vértebro-basilar (100%). A ace termina trifurcando-se (50%), ou bifurcando-se (50%) em arranjos 
vasculares que envolvem as acm e acr, acc e artéria corioídea. A acm é o ramo mais estável deste circuito e a 
acr após vascularizar os bulbos olfatórios (93,3%) anastomosa-se com a artéria contralateral formando a artéria 
inter-hemisférica que conecta rostralmente os leitos sanguíneos do circuito arterial da base do encéfalo. Pode-se 
considerar que o Cebus apella sp. depende de duas fontes de suprimento para o encéfalo: os sistemas basilar 
e carotídico, isto indica um grau elevado de maturidade evolutiva. A ausência de anomalias demonstra neste 
primata estabilidade evolutiva. 
Palavras-chave: cérebro, primata neotropical Cebus apella sp., artérias cerebrais, sistema carotídico.
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observadas entre os antímeros foram atribuídas ao brotamento das 
artérias de somitos contra-laterais como dados independentes durante 
o período embrionário.

 Na organização e análise dos resultados, a denominação 
dos vasos observou a normatização da Nomenclatura Anatômica 
 Veterinária (1994).

Resultados

Descrição do sistema carotídico em Cebus apella sp. (C. apella.): 
compõem o sistema carótico do encéfalo (segmento rostral do polígono 
de Willis), parte da porção intracraniana das artérias carótidas inter-
nas (aci) direita e esquerda. Esta parte do circuito arterial da base do 
encéfalo nesta espécie é formada pela seqüência dos segmentos e dos 
ramos de divisão dependentes de porção intadural das aci de ambos os 
lados: as artérias carótidas do encéfalo (ace), cerebrais médias (acm) e 
cerebrais rostrais (acr). Os segmentos rostais dependentes destes vasos, 
em cada antímero, circundam, caudo-rostralmente, a região anterior 
à base dos pedúnculos cerebrais, bem como as regiões infundibular e 
quiasmática. No ponto de formação do tracto óptico, a acr se destaca 
como o vaso de continuação da ace e se inclina em direção a linha 
mediana, indo se anastomosar com a artéria do antímero oposto, 
originando a artéria interhemisférica. O sistema carótico do encéfalo 
em 100% das observações é interligado ao sistema vértebro - basilar 
através de uma anastomose de irrigação entre os dois leitos arteriais: 
as artérias comunicantes caudais (acc), nos dois antímeros (Figura 1). 

Introdução

Desde tempos imemoriais os homens buscam conhecer as 
formas vivas na tentativa de desvendar mistérios. Os primatas, em 
razão de sua similaridade física e relativamente comportamental 
com os humanos, tem sido objeto de vários estudos morfológicos 
enfocando o sistema vascular (De Vriese 1905, Elze 1910, Shellshear 
1927, Watts 1934a, b, Miraglia & Teixeira 1960, Souza et al. 1962, 
Weinstein	&	Hedges	1962,	Kassel	&	Langfitt	1965,	Ferreira	&		Prada	
2001, Silva &  Ferreira 2002a,b, Siqueira Neto & Ferreira 2002, 
 Silva &  Ferreira 2003, Ferreira & Prada 2003, Silva et al. 2003, Pires 
& Ferreira 2004a, b, Silva & Ferreira 2005, Ferreira et al. 2005).

O circuito arterial da base do encéfalo interpretado por alguns 
autores	 (Kramer	1912,	Shellshear	1927,	Rogers	1947)	como	uma	
anastomose de irrigação foi analisado em primatas humanos, não 
humanos e em outros vertebrados, tendo seus componentes descritos 
com detalhes: nos ungulados, em cavalo (Santos 1987); em fetos de 
bovinos azebuados (Melo 1996); em suínos (Ferreira 2002); em bú-
falos (Ding et al. 2007); nos carnívoros, em cães (Alcântara 1992) e 
raposas (Depedrini & Campos 2003); nos roedores, em ratos ( Andrade 
1983) e em capivaras (Reckziegel et al. 2004), além dos marsupiais 
(Lindermam et al. 2000). A respeito de variações de características 
morfológicas de vasos que compõem o circuito arterial da base do 
encéfalo, foram estudados temas como a frequência da complexão 
ou não deste circuito (Fawcett & Blanchford 1905-1906); a direção 
da circulação em áreas funcionais e a pressão do fluxo sanguíneo em 
relação ao diâmetro dos vasos (Shellshear 1927, Himwich & Clark 
1968) além de outros aspectos considerados, como a subdivisão do 
circuito	em	dois	segmentos	referidos	por	Krishnamurti	(1968),	quais	
sejam: o circuito vértebro basilar e o carótico.

Na tentativa de esclarecer aspectos da vascularização cerebral em 
primatas neotropicais, neste caso o macaco prego (Cebus apella sp., 
Linnaeus, 1766), este estudo ateve-se à descrição do sistema carótico 
do encéfalo, enfocando seus vasos formadores, as subdivisões que 
compõem a porção rostral do circuito arterial além de fazer referência 
a interligação deste sistema com o sistema vértebro – basilar.

Entende-se que conhecer o binômio forma – função de animais 
da biodiversidade (savanas e florestas) tropical é uma maneira de 
contribuir para a preservação das espécies que nelas vivem. Embora 
o Brasil possua o maior estoque de primatas do planeta vivendo em 
condições naturais, muito ainda há que se estudar para garantir a po-
tencial capacidade de existir desta fauna, visto que nunca se destruiu 
tanto a vida animal como neste último século.

Material e Método

Esta pesquisa é quantitativa, e descreveu a formação do sistema 
carótido do encéfalo do macaco prego (Cebus apella sp., Linnaeus, 
1766) em trinta espécimes, tendo sido estes reaproveitados de pes-
quisas autores, conforme prevê o principio do 3 R, coletados dentro 
das regras internacionais de bioética, com o suporte da Faculdade 
de Medicina Veterinária e Zootécnica da Universidade de São Paulo 
(FMVZ / USP). O material foi recebido a fresco (animais que vieram 
a óbito na Fundação Zoológico de São Paulo e que mediante convê-
nio foram remetidos à FMVZ para fins de ensino e pesquisa), tendo 
sido o sistema arterial perfundido (água a 40 °C), injetado com látex 
corado (Neoprene® 450, Dupont® do Brasil e Sulvinil® 2350-0003, 
Glassurit), fixado com solução de formaldeído (10%) e dissecado 
sob lupa (RANSOR, II-20). Na seqüência, foi feita a sistematização, 
descrição e documentação dos vasos. 

Para fins de quantificação considerou-se 30 indivíduos, sendo 
que em cada um foram analisados os antímeros direitos e esquerdo 
(60 casos) como dados isolados. Tomou-se como parâmetro estudos 
(Bugge 1974, Guerin et al. 1976) nos quais as variantes anatômicas 

Figura 1. Fotografia da vista ventral do encéfalo do primata Cebus apella sp. 
(Linnaeus, 1766) destacando-se os vasos componentes do sistema carótico do 
encéfalo nos dois antímeros, as artérias: carótidas do encéfalo (1); cerebrais 
médias (2); cerebrais rostrais (3); e olfativas (4). A finalização da porção rostral 
do circuito carotídico: artéria interhemisférica (5). A interligação entre os 
sistemas carotídico e vértebro-basilar: artérias comunicantes caudais (6). Os 
vasos componentes do sistema vertebro-basilar, as artérias: cerebrais caudais 
(7); basilar (8); vertebrais direita e esquerda (9); e espinhal ventral (10).

Figure 1. Photograph of the ventral view of the Cebus apella primate enceph-
alon (Linnaeus, 1766) emphasizing the vessels that compose the carotid system 
of the encephalon in both antimers, the arteries: the encephalon carotids (1), 
intermediate cerebral (2), rostral cerebral (3) and olfactory (4). Completion 
of the rostral portion of the carotid circuit: inter-hemispheric artery (5). The 
interconnection between the carotid and vertebral-basilar systems: caudal 
communicating arteries (6). The vessels that compose the vertebral-basilar 
system, the arteries: caudal cerebral (7), basilar (8), right and left vertebral 
(9) and ventral spinal (10).
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terminais, sendo que esta terminação pode exibir a característica de 
uma trifurcação (Figura 2b), da qual participaram os vasos: acm, acr 
e acc. A ace após originar a acc no antímero correspondente ainda 
forneceu, antes de sua terminação, um ramo colateral dirigido dorso-
caudalmente em relação ao soalho dos ventrículos laterais, a artéria 
corioídea (aco), fato este observado em 11,6% dos casos (Figura 2d), 
2 vezes à direita, 2 vezes nos dois antímeros e uma vez no antímero 
direito. A ace, após a origem da acc, terminou trifurcando-se em 
outro arranjo constituído pelos seguintes vasos: acm e acr e aco 
(Figura 2d).

Pôde-se notar que no trajeto das ace, e dos primeiros segmentos 
das artérias cerebrais médias e rostrais, curtos e sinuosos que se 
dirigem à base do encéfalo e à superfície ventral dos hemisférios 
cerebrais correspondentes: os capilares quiasmaticos. Estes capilares 
formam uma extensa rede vacular ao redor da região da hipófíse e da 
base do quiasma óptico.

 A ace apresentou-se com calibre ligeiramente inferior ao da ar-
téria basilar, exibindo simetria entre os antímeros direito e esquerdo 
em todas as observações (Figura 1).

A ace e seus ramos nos seguimento intradural, na base do encéfalo, e 
sustentada pela meninge piamater, quer esteja situada sobre as circun-
voluções cerebrais, ou na profundidade dos sulcos do cérebro sobre e 
sob os quais se distribuem.

Artéria carótida interna: as ace direita e esquerda penetram no 
crânio atravessando o canal carótico no osso temporal. Neste estudo nos 
ativemos em observar os seguimentos derivados desta a partir do ponto 
em que estes perfuraram a duramáter e a aracnóide, abordando a base 
do encéfalo lateralmente ao quiasma óptico nos dois antímeros.

Observou-se que existe um pequeno segmento intradural do vaso, 
entre 2 e 4 mm que ao se aproximar dos hemisférios cerebrais, de 
ambos os lados, aborda o circuito arterial da base do encéfalo em 
sentido caudo-rostral. Neste trajeto a artéria foi denominada de ace 
e, antes de sua terminação, aconteceram particularidades relativas à: 
emissão de ramos colaterais; presença de anastomoses e no modo 
de terminação desta, assim verificados: as ace emitem como ramos 
colaterais as artérias cerebrais caudais (acc), fato este que ocorreu 
em 46,6% dos espécimes, 12 vezes nos dois antímeros e 4 vezes à 
esquerda (Figura 2a e d); as ace, na base do encéfalo, fornecem ramos 
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Figura 2. Em a, b, c e d estão representadas esquematicamente as variantes anatômicas da subdivisão terminal dos ramos intracranianos e intradurais da artéria 
carótida no encéfalo de Cebus apella sp. (Linnaeus, 1766) : artéria carótida do encéfalo (ace), artéria cerebral média (acm), artéria cerebral rostral (acr), artéria 
comunicante caudal (acc) e artéria coroídea (aco). a e c) terminação da ace por bifurcação; b e d) terminação da ace por trifurcação.

Figure 2. a, b, c and d show the schematically representation of the anatomical variations of the terminal division of intradural and intracranial branches of the 
carotid artery in the encephalon: carotid artery of the encephalon (cae), intermediate cerebral artery (ica), rostral cerebral artery (rca), caudal communicating 
artery (cca) and choroidal artery (cha). a and c) termination of cae by bifurcation b and d, termination of cae by trifurcation.
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(100%), cujo calibre equivaleu relativamente à somatória dos vasos 
formadores (acr direita e esquerda). Foi identificada em 31,6% da 
amostra a presença de outro ramo colateral inominado da acr, além 
da artéria olfativa. Este vaso dirigiu-se à superfície inferior da região 
frontal dos hemisférios cerebrais correspondentes e piamater adja-
cente estando presente bilateralmente: (13,3%); à direita (11,6%); 
bilateralmente e com calibre superior ao da artéria olfativa (6,6%). 
Foram também registrados em 10,0% dos casos a presença de duas 

A acm foi identificada nos 30 espécimes, de disposição par, 
calibre constante e relativamente simétrico, representando o ramo 
terminal mais calibroso de continuação da ace. Percorre o sulco 
lateral do cérebro em toda a sua extensão, distribuindo ramos que 
vascularizam a maior parte da face infero-lateral de cada hemisfério 
cerebral. Sua origem ocorreu por bifurcação (50%; Figura 2a e c) ou 
trifurcação (50%; Figura 2b e d) terminal da ace. Quando originada 
por bifurcação, está se deu através de tronco arterial formado pelas 
artérias referidas e pelas acr ou acc, ou seja, três vasos em arranjos 
da dois. Teve-se a oportunidade de detectar as seguintes variáveis 
entre os antímeros: artérias bifurcando-se bilateralmente (43,3%); 
somente no antímero esquerdo (6,6%). Quando a origem aconteceu 
por trifurcação (50%) as artérias envolvidas foram as próprias acm, 
juntamente com as acr e acc, além das aco, ou seja, quatro vasos 
combinados em arranjos de três.

Na trifurcação em que participaram as acm e acr e acc (40%), 
pôde-se constatar que estas variantes obedeceram a seguinte dispo-
sição: origem em tronco triplo bilateral, identificada em 36,7% dos 
casos; origem em tronco triplo à direita; em 3,3%. Na trifurcação em 
que participaram as acm, acr e aco, (10%), as variações entre os antí-
meros estiveram dispostas como segue: trifurcação bilateral (3,3%); 
trifurcação à direita (5%) e trifurcação à esquerda (1,6%).

Vale registrar que a aco se destacou como o ramo colateral prin-
cipal da acm em seu trajeto inicial exibindo os seguintes arranjos: 
esteve presente bilateralmente (56,6%), unilateralmente à esquerda 
(23,3%) e unilateralmente à direita (6,6%). 

Destaca-se também que, de ambos os lados, em um espécime as 
acm tiveram origem comum com as acc e em outro caso o mesmo 
fato ocorreu apenas no antímero esquerdo.

A artéria cerebral rostral (acr): é o ramo terminal rostral de subdi-
visão das artérias carótidas do encéfalo direita e esquerda (Figura 1). 
No que se refere à sua origem esta aconteceu por bifurcação (50%) ou 
por trifurcação (50%) da ace. Em sua origem relaciona-se medialmen-
te com o quiasma óptico na linha da inserção do infundíbulo da hipó-
fise, dirige-se e encurva-se rostralmente em relação à linha mediana, 
passando dorsalmente aos tractos ópticos e caudalmente aos bulbos 
olfatórios. Neste trajeto descreveu uma curvatura, suja concavidade 
rodeia e delimita a porção média da base do encéfalo. Após emitir as 
artérias olfativas, a artéria cerebral rostral encaminhou-se em direção 
à artéria homônima, no antímero oposto, com a qual anastomosou-se 
por inosculação dando origem à artéria inter-hemisférica.

Com relação ao trajeto, pode-se inferir que as artérias cerebrais 
rostrais e seus ramos compuseram a maior parte dos vasos que 
formam o segmento rostral do circuito arterial da base do encéfalo, 
vasos, em muitos casos, sinuosos e ligeiramente irregulares entre os 
antímeros. Da face cranial das acr, de ambos os lados, partem ramos 
finos distribuídos sob a base do encéfalo, a região quiasmática e aos 
nervos ópticos. Na continuidade do trajeto da acr, de cada lado do 
circuito arterial, percebe-se a presença de um a três ramos colaterais 
delgados distribuídos na face ventral da porção rostral dos hemis-
férios cerebrais e da região olfatória (Figura 3). Pouco antes de sua 
finalização, a acr emitiu a artéria olfativa (93,3%), de fino calibre, 
dirigida longitudinalmente à face inferior do lobo olfatório corres-
pondente (Figura 3).

A anastomose por convergência do seguimento rostral das acr 
entre os antímeros deu origem ao tronco interhemisférico com as 
seguintes variações, nos últimos 3 mm de trajeto: em 4  antímeros as 
acr convergiram para a linha mediana anastomosando-se por inoscu-
lação, sem emitir colaterais nos planos lateral e ventral (6,6%); em 
46,6% das observações, bilateralmente no trajeto em direção à linha 
mediana (Figura 3), as acr emitiram um ramo colateral dirigido à 
região olfatória, a artéria olfativa. No plano mediano, as acr anasto-
mosaram-se por convergência, formando a artéria interhemisférica 
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Figura 3. Representação esquemática das artérias e nevos da base do encéfalo 
do Cebus apella sp. (Linnaeus, 1766), destacando-se no sistema carotídico 
(antímero esquerdo) as artérias: carótida do encéfalo (→), cerebral média 
(a); corioídea (b); cerebral rostral (c); olfativa (d); inter-hemisférica (e); 
comunicante caudal (f). Estão representadas algumas artérias, do sistema 
vértebro basilar: cerebral caudal (g); cerebelar rostral (h); basilar (i); pontinas 
(j); cerebelar caudal (k); vertebral esquerda e direita (l); espinhal ventral (m). 
No antímero direito estão representadas algumas estruturas e as relações das 
artérias com a origem aparente de alguns (n) cranianos: bulbo olfatótio (1); 
quiasma óptico (2); n. trigêmio (3); n. abducente (4); n. facial e vestíbulo 
coclear (5); n. glossofaríngeo e vago (6); n. acessório (7); hemisfério cerebral 
direito, lobo temporal (8); hemisfério cerebelar direito (9); medula espinhal 
(10); infundíbulo da hipófise (11).

Figure 3. Schematic representation of the arteries and nerves of the base of the 
Cebus apella encephalon (Linnaeus, 1766), emphasizing the carotid system 
(left antimer) the arteries: carotid artery of the encephalon (→), intermediate 
cerebral (a), carotid (b), rostral cerebral (c), olfactory  (d), inter-hemispheric 
(e) caudal communicating (f). Some arteries of the vertebral basilar system 
are represented: caudal cerebral (g), rostral cerebellar (h), basilar (i), pontine 
(j), caudal cerebellar (k), left and right vertebral (l), ventral spinal (m). The 
right antimer show some structures and the relationships of the arteries with 
the apparent origin of some (n) cranial: olfactory bulb (1), optic chiasm 
(2) n. trigeminal (3) n. abducent (4) n. facial and cochlear vestibule (5) n. 
glossopharyngeal and vagus (6), n. accessory (7) right cerebral hemisphere, 
temporal lobe (8), right cerebellar hemisphere (9), spinal cord (10), the pi-
tuitary infundibulum (11).
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as artérias promontorial e estapedial (Mckenna 1966). Em outros 
vertebrados: o sistema carótico externo-interno e o sistema estape-
dial (Bugge 1974); as artérias carótidas internas direita e esquerda 
e artérias vertebrais, sendo que as primeiras, em alguns modelos, 
penetram na cavidade craniana como duas artérias distintas, quais 
sejam, a artéria estapedial e a artéria promontorial (Feagle 1988). No 
esclarecimento das questões sobre as artérias carótidas em seu curso 
inicial alguns autores destacaram que: o entendimento das diferenças 
entre o sistema arterial cefálico de insetívoros, primatas, roedores e 
lagomorfos são esclarecidos com base em dados de embriogênese 
humana (De La Torre & Netsky 1960 apud Bugge 1974); o sistema 
arterial carótico externo-interno desenvolve-se de um estágio onto-
genético, remoto dos primitivos arcos aórticos (Dyrud 1944). Foi 
estudada a relação da artéria carótida com os nervos vago, hipoglosso, 
acessórios e glossofaríngeo em primatas (Stepsirhine) por Conroy & 
Packer (1981), onde as autores estabeleceram relação de homologia 
entre este feixe, artéria- nervos, na região promontorial, como sendo 
diferente nos Lemuos e primatas indicando mudanças ocorridas na 
mofologia durante o período eoceno. 

O trabalho de Bugge (1974), com especial referência às questões 
ontogenéticas filogenéticas, e taxomônicas, descreveu um modelo bá-
sico primitivo, abrangendo o sistema arterial carótico externo-interno 
e o sistema estapedial. Estudos morfológicos evidenciam que estes 
dois sistemas passaram por modificações durante a embriogênese, e 
que podem se apresentar, ou como uma variação do número de artérias 
ou pela presença de seis anastomoses. Ao analisar os aspectos dos 
vasos no período de anastomoses, ou segundo período morfogenético, 
no qual o padrão vascular do cérebro foi definitivamente estabelecido, 
estas modificações foram confirmadas por Vieira (1981) ao estudar o 
modelo humano. Outros autores destacaram que o modelo do supri-
mento sanguíneo cefálico arterial é primitivo ou avançado na medida 
em que ele se afasta ou se aproxima do modelo padrão, ao qual é 
atribuída a representação mais primitiva tanto na ontogenia quanto 
na filogenia. Os leptictids retiveram um modelo primitivo na região 
da orelha no período terciário (Mckenna 1966); nos carnívoros atuais 
há uma predominância da artéria carótida externa, sendo que os gatos 
apresentam obstrução proximal completa da artéria carótida interna 
compensada por três anastomoses (Dyrud 1944). Nos  Cebídeos 
(Aotus trivirgatus) todo o tronco da artéria estapedial é obliterada, 
nos Marmosets (Saguinus midas) a parte proximal do tronco estape-
dial e a parte média do tronco supraorbital são obliterados (Bugge 
1974). O suprimento feito pelos ramos promontorial e estapedial da 
artéria carótida interna têm os seguintes modelos de suprimento: nos 
lêmures, artéria estapedial; tarsus e macacos do novo mundo, ramo 
estapedial da artéria carótida interna; Show loris, ramo faringeal 
ascendente da artéria carótida interna macacos e grandes primatas, 
ramo promontorial da artéria carótida interna (Feagle 1988). A forma 
encontrada nos vasos da base do C. apella, considerada a partir do 
modelo padrão básico de Bugge (1974) permitiu a considerar que este 
animal se enquadra entre aqueles nos quais o sistema promontorial 
desapareceu, pois a artéria carótida externa não participa do supri-
mento do encéfalo e as artérias carótidas internas representam uma 
modificação das antigas artérias estapediais. Paralelamente a isto, 
as artérias vertebrais se desenvolveram, sendo que três anastomoses 
mantiveram-se, comparado o padrão básico com o atual. Isto foi 
confirmado em Cebideos (Aotus trivirgatus), por Bugge (1974). 

Tratando da parte rostral do circuito arterial da base do encéfalo 
do C. apella está se propondo que entram nesta composição os ramos 
de divisão rostro-mediais derivados das artérias carótidas internas 
direita e esquerda, cujo seguimento intradural foi denominado neste 
estudo de artéria carótida do encéfalo e é deste segmento que depende 
o que se entende por sistema carotidico rostral. Difere desta proposta 
achados (Ferreira & Prada 2001, Ferreira & Prada 2003) que trataram 

artérias colaterais para a região inferolateral e meníngea dos hemis-
férios cerebrais adjacentes antes da emergência das artérias olfativas, 
como segue: à direita (5,0%) e à esquerda (5,0%). Pode-se ressaltar 
que em dois casos um vaso se destacou lateralmente e paralelamente, 
em relação à acm, dirigindo-se ao território de vascularização desta, 
comportando-se como uma artéria colateral de calibre considerável. 
Em uma observação (1,6%) foram vistas três artérias colaterais no 
antímero esquerdo, além da constante artéria olfativa que, neste caso, 
nos dois antímeros apresentou-se bastante sinuosa e de calibre mais 
significativo que o de costume.

No espécime 25, no antímero direito, a acr anastomosou-se com 
a acm através de um ramo colateral arqueado. Pode-se registrar, na 
observação 20, hipoplasia da acr, no terço inicial de sua origem no 
antímero esquerdo. Após a emergência de uma colateral paralela à 
acm, o tronco principal da acr aumentou de volume e continuou seu 
trajeto com calibre equivalente ao da artéria do antímero oposto até 
anastomosar-se com esta.

Discussão

O sistema carótico é representado pela continuação das duas 
artérias carótidas internas, uma direita e uma esquerda que se en-
carregam de irrigar grande parte do encéfalo do C. apella, no qual 
as artérias nominadas como artérias carótidas do encéfalo (ace), no 
trajeto intradural, antes de sua terminação, tem algumas particulari-
dades que comentaremos.

A maneira mais usual (50%) deste segmento da ace se comportar 
foi após perfurar a duramáter, na extremidade do sulco lateral, se 
dividir em artérias cerebral média, cerebral rostral e comunicante 
caudal. Além deste, foram ainda observados outros três arranjos, 
sendo que em um deles, a ace, após perfurar a duramáter, forneceu 
seu primeiro ramo: a artéria comunicante caudal (46,6%); ou dois 
ramos: a artéria comunicante caudal e a artéria coroídea para, a seguir, 
terminar bifurcando-se em artérias cerebral média e rostral (10%); no 
terceiro arranjo a ace após perfurar a duramáter forneceu seu primeiro 
ramo: a artéria comunicante caudal e a seguir terminou se trifurcando 
em artérias cerebral média, cerebral rostral e coroídea (1,6%). Al-
guns autores destacam artérias carótidas de pequeno tamanho no seu 
trajeto intracraniano, ou seja: no orangotango com 4 ou 5 mm; nos 
Cercopithecidae, 3 ou 4 mm (Watts 1934b); no macaco rhesus, após 
penetrar na duramáter e fornecer a artéria oftálmica, 5 mm (Weinstein 
& Hedges 1962). São iguais no homem e no chimpanzé (Sperino 
1897); são iguais no homem e no gibão (De Vriese 1905); e correm 
no seio cavernoso por 4 mm no macaco rhesus (Weinstein & Hedges 
1962, Castelli & Huelke 1964), nesta amostra a ace corresponde à 
artéria apontada pelos autores e mediu entre 2 e 4 mm.

Castelli & Huelke (1964) chamam a atenção para a análise deste 
segmento da artéria carótida interna em seu trajeto intracraniano que 
vai desde o momento em que o vaso, após alcançar a entrada do canal 
carotídico, corre dentro do osso temporal, para a seguir emergir na 
base do crânio, atravessando o seio sigmóide e dirigindo-se ântero-
medialmente à região quiasmática no macaco rhesus Este autores 
sustentam a hipótese de que mudanças ocorridas no vaso durante a 
filogenia representam um fator importante na classificação dos prima-
tas. A morfologia destes vasos evidencia que: a passagem do sangue 
para o cérebro tem modelo distinto nos primatas vivos conforme 
Conroy & Packer (1981) e Feagle (1988). O principal suprimento 
sanguíneo para a cabeça dos primatas, analisado sob o ponto de vista 
das relações filéticas de primatas vivos e fósseis, provém dos seguintes 
vasos: nos símios, as artérias carótidas internas e as vertebrais; no 
gibão, as artérias são iguais às do homem, isto é, as carótidas internas 
e vertebrais (De Vriese 1905); nos mamíferos, as artérias carótidas 
externas e internas e a artéria estapedial (Dyrud 1944); nos Leptictidis, 
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A acm dentre os ramos de ace é o vaso mais estável filogenetica-
mente (Hill 1960). As considerações sobre esta artéria neste Cebídeo 
devem-se ao fato dela ter origem em tronco comum, seja com a acr, 
ou seja, com as acc e acr. Todavia, no C. apella a acm não participou 
da formação do circuito arterial da base do encéfalo, podendo ser 
interpretada como um ramo terminal de disposição constante e simé-
trica (100%), e que após a sua emergência insinua-se no sulco lateral, 
percorrendo-o, para se subdividir nos hemisférios correspondentes. 

Um dos ramos colaterais da acm, a aco, teve sua origem também 
em outros vasos envolvidos na composição dos segmentos do circuito 
arterial da base do encéfalo constatada como trifurcação: terminal 
da ace (10%); como ramo colateral da acm bilateralmente (56,6%), 
unilateralmente à esquerda (23,3%), e unilateralmente à direita 
(6,6%). Artérias coroídeas delgadas com trajeto caudal atingindo o 
prolongamento temporal dos ventrículos laterais foram vistas no sagüi 
(Souza et al. 1962), nos primatas humanos (Warwick & Williams 
1979) e nas capivaras (Reckziegel et al. 2004). 

O ramo terminal rostral da ace é representado pela acr nos dois 
antímeros, exibindo percurso ântero medial em torno da porção média 
da base do encéfalo. Fato semelhante foi referido no orangotango 
(Watts 1934b). Nestes espécimes as artérias, se anastomosaram ori-
ginando o tronco interhemisférico na linha mediana. Não emitiram 
colaterais nos planos laterais e ventrais (6,6%); emitiram um ramo 
colateral para a região olfatória (46,6%); destacou-se delas um vaso 
inominado dirigido para a porção inferior dos hemisférios corres-
pondentes e pia-máter adjacente (31,6%); emitiram duas artérias 
colaterais dirigidas à região ínfero lateral do lobo frontal e pia-máter 
adjacente (10%). Não foi encontrado na literatura resultados que 
pudessem confrontar com estes achados. 

Da porção terminal da acr derivaram-se ramos colaterais rostrais, 
a artéria olfatória, de calibre simétrico, fina e destinada à região 
inferior dos lobos olfatórios, podendo este vaso ser igualmente 
dependente da artéria interhemisférica conforme foi relatado em 
C. apella (Ferreira & Pires 2004, Ferreira et al. 2005); artérias 
olfativas dependentes de ramos do circuito carotidico rostral foram 
também referidas por Allcântara (1996a, b) e Depedrini & Campus 
(2003), em carnívoros e por Lindermam et al. (2000) em marsupiais. 
Shellshear (1927) tratando deste assunto no orangotango, admitiu que 
o segmento inicial da acr, até a região de emergência da artéria olfativa 
está relacionado com o sentido do olfato. De Vriese (1905), Gillilan 
(1969) e Testut & Latarjet (1954) consideram que neste segmento as 
variáveis estão na dependência do estágio evolucionário do sentido 
do olfato, enquanto Puchardes-Orts et al. (1975) aventam a hipótese 
de que as variações no segmento pré-comunicante da artéria cerebral 
anterior no homem começam a surgir quando o cérebro olfativo 
humano começou a regredir. 

O ramo terminal das acr resultou da união das artérias de ambos os 
lados em um vaso único no C. apella denominado de artéria interhe-
misférica descrita em detalhes por Ferreira et al. (2005). Esta anasto-
mose fecha o circuito arterial da base do encéfalo no seu segmento 
rostral. Reportamos-nos, assim, ao considerado por De Vriese (1905) 
de que as acr, a partir dos répteis, se anastomosam entre os lados, 
formando uma artéria mediana ímpar que contorna o joelho do corpo 
caloso, ou estão unidas por uma série de anastomoses transversais. 
Artéria mediana ímpar é característica dos monotremos, marsupiais, 
edentatas, perissodáctilos, artiodáctilos, alguns roedores, insetívoros, 
quirópteros, pinípedes, lêmures e símios (De Vriese 1905), e aqui nós 
acrescentaríamos este Cebídeo. Artérias cerebrais anteriores unidas 
por comunicantes foram vistas no orangotango (Shellshear 1927, 
Watts 1934b). Artérias cerebrais anteriores anastomosando-se com 
a contra lateral foram apontadas no chimpanzé (Shellshear 1930) 
e em macacos do velho mundo, Macaca mulatta e Papio papio 
(Watts 1934a).

das acm, acr e aco, como ramos de divisão da artéria carótida interna. 
Outros estudos (De Vriese 1905) argumentam que as aci do homem 
são iguais às do chimpanzé (Sperino 1897) ou iguais às do gibão. 
Artérias carótidas internas dividindo-se em dois ramos terminais são 
contempladas no chimpanzé (Shellshear 1930); no Cereophitecidae 
e Cebidae (Watts 1934b); no macaco rhesus (Dyrud 1944, Lineback 
1961, Weinstein & Redges 1962); no gorila (Raven & Hill 1950); no 
homem (Testut & Latarjet 1954) e nos Cebídeos Hill (1960) aposta 
morfologia semelnhante a este estudo no C. apella. A ace no curto 
trajeto intradural apresentou-se, nos espécimes, com calibre ligeira-
mente inferior ao da artéria basilar (isto se comparadas na mesma 
observação), dado este que pode ser confrontado com o apontado 
por Watts (1934b), segundo o qual a artéria é referida como pouco 
calibrosa no macaco rhesus e 8 mm menos calibrosa do que a artéria 
carótida externa nos Cebídeos. Estes dados confirmaram ramos ter-
minais das ace representados por uma bifurcação (50%) ou por uma 
trifurcação. Quando ocorreu bifurcação os vasos envolvidos foram: 
as acm e acr, bilateralmente (43,3%) e somente no antímero esquerdo 
(6,6%). Quando ocorreu trifurcação, os vasos envolvidos foram as 
artérias cerebrais médias e rostral, a comunicante caudal e a coroídea. 
O tronco triplo entre as três primeiras artérias anteriormente referidas 
ocorreu em 40% destes espécimes, nos dois antímeros ou apenas no 
antímero direito. Nos outros 10% os vasos envolvidos na trifurcação 
foram as artérias coroídeas, além das duas cerebrais rostral e média, 
bilateralmente, à direita e à esquerda. 

A divisão da artéria carótida interna em dois ramos foi apontada 
nos Cebídeos por Hill (1960), mas, com relação à bifurcação final 
da artéria carótida interna fica a dúvida se a literatura está se refe-
rindo (quando faz comentários gerais) ao primeiro (extradural) ou 
ao segundo (intradural) segmento da artéria carótida interna após a 
sua penetração no interior da cavidade craniana. Para os espécimes 
objeto deste estudo ficou claro que a artéria carótida interna de 
ambos os lados, penetrando no crânio tem um trajeto extradural 
que não analisamos, antes da sua penetração para o interior da 
duramater e um trajeto intradural, sendo que este último, somente, 
esteve envolvido com os quatro vasos que descrevemos. O primeiro, 
a artéria coroídea, é simplesmente um ramo colateral (Ding et al. 
2007) confirmam o mesmo no Bos grunniens e Reckzieget et al. e 
Hydrochoerus  hydrochaeris; o segundo, a artéria comunicante caudal, 
pode ter duas interpretações, ou é uma colateral, ou é uma anastomo-
se; os dois últimos, as artérias cerebrais média e rostrais são ramos 
terminais conforme estudos recentes confirmaram (Ferreira & Pires, 
2004). Com relação a estes achados não percebemos na revisão da 
literatura, resultados que pudessem confrontar com estes dados. A 
análise critica, deve considerar o que foi dito por De Vriese (1905): 
que muitas vezes as interpretações dos modelos ou padrões atuais 
de vascularização cerebral são considerados sem base ontogenética 
ou filogenética. 

Se olharmos para o modelo atual do C. apella, a artéria comuni-
cante caudal, do ponto de vista morfológico, em 50% dos achados 
aparece como um dos ramos da divisão final (em trifurcação) da 
artéria carótida do encéfalo; no entanto, na outra metade dos acha-
dos pode-se interpretá-la como sendo uma colateral. De posse dos 
modelos morfológicos das 60 artérias do C. apella analisadas, em 
função das características baseadas no binômio forma-função, deve-se 
levar em conta a interpretação que privilegie aspectos mais amplos 
além dos morfológicos, quais sejam, os ontogenéticos e os filogené-
ticos, considerados por De Vriese (1905) seguida de outros autores, 
como	Testut	 &	 Latarjet	 (1954),	 Dyrud	 (1944),	 McKenna	 (1966),	
 Lazortes apud Barbosa et al. (1969), Bugge (1974), Fleage (1988) e 
Ding et al. 2007. Estes estudos reforçam a hipótese aqui levantada: 
a acc pode ser considerada uma anastomose de irrigação entre os 
sistemas vertebral e carotídico. 
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Este estudo permitiu concluir que:
a) O sistema carótico do encéfalo do C. apella é dependente de 

duas fontes antiméricas de suprimento sanguíneo: as artérias 
carótidas internas direita e esquerda. A artéria carótida interna, 
de cada antímero, exibiu uma porção intradural, a artéria 
carótida do encéfalo, que antes de sua terminação deu origem 
às artérias comunicantes caudais e a seguir emitiu uma cola-
teral, a artéria coroídea;

b) A ace terminou bifurcando-se (50%) em acm e acr, ou 
trifurcando-se (50%) em acm, acr e acc. A acm é o ramo 
mais estável (100%) de bifurcação (50%) ou trifurcação 
(50%) terminal da ace, de calibre constante e simétrico entre 
os antímeros, sendo também a mais calibrosa no ponto de 
origem;

c) A acm, após destacar-se do tronco carótico emitiu um ramo 
colateral freqüente a artéria corioídea, bilateralmente (56,6%), 
unilateralmente à esquerda (23,3%) ou à direita (6,6%); e

d) A acr é o ramo terminal (100%) de divisão da ace, bifurcando-
se (50%), concomitante com a acm, ou trifurcando-se (50%), 
concomitante com as acm e acc. A acr, em seu trajeto, fre-
quentemente (93,3%) deu origem à artéria olfativa, em corre-
spondência à face inferior do lobo olfatório correspondente. A 
acr termina anastomosando-se com o vaso contralateral, con-
stituindo um tronco ímpar (100%), a artéria interhemisférica, 
que se insinua na fenda sobre o corpo caloso além de conectar 
rostralmente os leitos sanguíneos que suprem as porções ântero 
laterais dos hemisférios cerebrais no C. apella.
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