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INTRODUÇÃO

O uso do espaço e padrões de movimentação dos indiv́ıduos
são componentes fundamentais da ecologia de população an-
imal e constituem elementos essenciais para a descrição de
suas estratégias sociais, tróficas e reprodutivas (Begon et
al., 2006).

A área de vida de um indiv́ıduo é definida como a
área freqüentada por este ao desenvolver suas atividades
rotineiras, que normalmente incluem a alimentação, re-
produção e outras atividades fisiológicas ou sociais da
espécie (Perry & Garland Jr., 2002; Litzgus & Mosseau,
2004; Giuggioli et al., 2006). O tamanho da área de
vida, neste contexto, é então um produto de caracteŕısticas
intŕınsecas e extŕınsecas a espécie (Giuggioli et al., 2006).

Desta forma, diferenças no tamanho da área de vida podem
resultar de caracteŕısticas individuais (e.g. tamanho, massa
corporal ou necessidades metabólicas), interações ecológicas
(e.g. presença de competidores e/ou predadores), estrutura
social e atividade reprodutiva da espécie (espécies territori-
ais, disponibilidade de parceiros sexuais), como também por
condições climáticas e caracteŕısticas f́ısicas do habitat que
incluem o seu grau de conservação e, consequentemente, a
disponibilidade de fontes de alimento, água ou locais para
repouso (Passamani & Rylands, 2000; Perry & Garland,
2002; Giuggioli et al., 2006).

Trabalhos que tratam da dinâmica espacial de anuros são
escassos e, em sua grande maioria geram dados sobre deslo-
camento ou distância percorrida até o śıtio reprodutivo, ou,
então, após a reprodução até ambientes que servem como
abrigo (e.g. Martof, 1953; Martins et al., 1998; Miaud et
al., 2004; Smith & Green, 2005; Tozetti & Toledo, 2005).
Sua área de vida pode variar de 6,3 a 5.099 m2 (Lemckert,
2004), enquanto o deslocamento total atingir até 400 m,
para a grande maioria das espécies (Smith & Green, 2005).
No entanto, as famı́lias mais representativas nesses estu-
dos são Bufonidae e Ranidae (Lemckert, 2004), pois con-
stituem espécies de grande porte, de hábito terrestre e que
se deslocam entre áreas em função do peŕıodo reprodutivo

(e.g. Lemckert, 2004; Miaud et al., 2004; Forester et al.,
2006).

Nesse contexto, Hypsiboas leptolineatus (Braun & Braun,
1977) é um anuro com caracteŕısticas bionômicas e hábitos
ecológicos diferenciados das demais espécies utilizadas em
trabalhos de padrões de movimentação. No geral, a
abundância deste anuro é grande em determinados ambi-
entes (lênticos e lóticos), exercendo atividade reprodutiva
na maior parte do ano (Kwet & Di - Bernardo, 1999; Both
et al., 2007; Hiert & Moura, 2007), fato este que facilita o
seu encontro e monitoramento ao longo do tempo.

OBJETIVOS

Verificar o padrão de movimentação dos indiv́ıduos de H.
leptolineatus, estimando o tamanho da área de vida e a ca-
pacidade de deslocamento e, também, testar a influência de
fatores como tamanho e massa do corpo, sexo, e estação
climática no uso do espaço e na movimentação dos anuros.

MATERIAL E MÉTODOS

Área de Estudo

O estudo foi realizado na Fazenda “Água Boa”, pro-
priedade particular situada na localidade de Rio do Salto
(25o01’40,9”S; 51o32’40,4”W; alt.: 1.200 m), Munićıpio de
Turvo, região centro - sul do Estado do Paraná. Está local-
izada no terceiro planalto paranaense, dentro da formação
dos campos de altitude, denominados “Campos de Guara-
puava”, associados com a floresta ombrófila mista ou Flo-
resta com Araucária (Castella & Britez, 2004).

Foi utilizada, neste estudo, uma área de Campo (aprox-
imadamente 24.000 m2) caracterizada por seu solo raso
sobre rocha basáltica, com vegetação rasteira ou de pe-
queno porte, como gramı́neas e arbustos, e alguns espécimes
arbóreos esparsos. Apresenta um mosaico de várzeas ou bre-
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jos (permanentes e temporários), que são interligados por
diversos riachos, decorrentes de várias nascentes do local.

Amostragem

Entre outubro de 2006 e setembro de 2007 foram realizadas
seis noites de amostragem por mês, concentradas em duas
fases de campo de três noites consecutivas a cada 15 dias,
totalizando 560 horas/pessoa de amostragem. Cada visita
ao campo teve duração de aproximadamente 8 horas de
amostragem, iniciando antes do pôr - do - sol, por volta
das 17 horas, e estendendo - se até o término ou grande
diminuição da atividade de vocalização dos machos.

Em cada amostragem realizou - se uma combinação de dois
métodos, sendo a busca ativa por indiv́ıduos e a procura
auditiva, orientando - se através da vocalização dos machos
(Crump & Scott Jr., 1994; Aurichio & Salomão, 2002; Pierce
& Gutzwiller, 2004).

Cada anuro capturado foi marcado através de um cinturão
de miçangas coloridas, objetivando sua identificação indi-
vidual à distância (Narvaes & Rodrigues, 2005; Giasson &
Haddad, 2007). Além disto, foi determinado o sexo, o com-
primento rostro - cloacal (CRC), através de um paqúımetro
de precisão 0,1 mm e, também, o peso de cada indiv́ıduo,
utilizando um dinamômetro, marca Pesola, com precisão de
0,25 g. Além disto, os anuros capturados tiveram a sua
localização espacial registrada, dentro do mapa georefer-
enciado da área de estudo. Após terem todas as suas in-
formações registradas, os anuros eram soltos no mesmo local
de encontro.

Indiv́ıduos pós - metamórficos e juvenis (até 25 mm) não
foram submetidos ao processo de marcação, evitando - se
causar qualquer dano ao crescimento destes.

Diante do objetivo espacial do presente trabalho (não
levando em consideração a dependência temporal existente
em noites consecutivas de amostragens), os indiv́ıduos en-
contrados com o cinturão de miçangas foram considera-
dos como recapturados mesmo quando coletados dentro da
mesma fase de campo (três dias consecutivos) de sua cap-
tura anterior.

Análise dos Dados

Para estimar a área de vida dos anuros, foi utilizado o
método do Mı́nimo Poĺıgono Convexo, que dentre os vários
métodos para se estimar a área de vida dos animais, tem
sido indicado como o mais apropriado para ser utilizado
com vertebrados (Krebs, 1989). Os pontos que representam
as capturas de cada indiv́ıduo foram mapeados, atribuindo
- se coordenadas X e Y para cada ponto. Foram considera-
dos para a estimativa do tamanho da área de vida, somente
os exemplares capturados no mı́nimo três vezes em pontos
não lineares.

Os pontos de localização periféricos obtidos de cada anuro
foram conectados em ordem, formando - se um poĺıgono
(Giuggoli et al., 2006). Com o auxilio do software CAL-
HOME, a área do poĺıgono foi calculada (com uma por-
centagem fixa de 95 % da distribuição total), tendo - se
então, para cada indiv́ıduo: uma estimativa do tamanho da
área de vida (em m2), o deslocamento total (em metros),
a distância média percorrida (m) e a maior distância (m)
atingida entre dois pontos consecutivos de captura.

Para testar se fatores intŕınsecos e extŕınsecos afetam a
variação do tamanho da área de vida dos indiv́ıduos de H.

leptolineatus, foi gerado um modelo linear generalizado, us-
ando como fatores: o comprimento rostro - cloacal (logar-
itmizado), o peso (logaritmizado), estação climática e seus
efeitos em conjunto (Zar, 1996). Em seqüência, foi realizada
a retirada de variáveis que não apresentavam influência para
realizar uma seleção de modelos, considerando aquele com
um melhor ajuste.
O teste t de Student foi utilizado para comparar entre
as estações climáticas, o tamanho médio da área de vida,
o deslocamento total, a distância média percorrida e a
maior distância entre dois pontos (Zar, 1996). As estações
climáticas foram reunidas em dois grandes grupos (fria/seca
e quente/úmida), objetivando uma verificação mais precisa
das variações do clima na região, tendo em vista que as
quatro estações não são bem definidas.

RESULTADOS

Foram capturados e marcados 374 indiv́ıduos de H. lepto-
lineatus, sendo 353 machos e 21 fêmeas. Deste total, apenas
33 machos apresentaram três ou mais pontos de localização,
de acordo com as premissas do método do mı́nimo poĺıgono
convexo.
A ausência de fêmeas com um mı́nimo de três capturas im-
pediu que se estimasse o tamanho da área de vida destas
e, também, que se façam maiores inferências sobre as
diferenças da utilização do ambiente reprodutivo entre os
sexos. Da mesma forma, o tamanho da área de vida dos in-
div́ıduos juvenis não foi estimado, tendo em vista que estes
não foram submetidos ao processo de marcação.
Dos 33 indiv́ıduos capturados pelo menos três vezes, 12 não
foram utilizados nas análises de área de vida por terem se
movimentado de forma linear ao longo dos córregos, fazendo
com que o ângulo entre os pontos de localização fique
próximo ou igual à 180o, o que impossibilita a formação
do poĺıgono e, conseqüentemente, o calculo de sua área uti-
lizada.
O deslocamento total de cada indiv́ıduo, somando todos os
pontos de captura, variou de 14,42 a 105,29 metros (42,7 +
20,5 m; média + desvio padrão), enquanto o tamanho da
área de vida ficou entre 25 e 814,5 metros quadrados (233,74
+ 222,32 m2).
A maioria dos indiv́ıduos apresentou um tamanho de área
de vida de até 200 m2, sendo poucos os indiv́ıduos que ap-
resentaram área maior do que 300 m2. A distância média
de deslocamento variou de 4,2 a 37,69 metros (17,61 + 7,27
m) e a maior distância observada entre um ponto e outro
foi de 7,6 a 42,9 metros (22,21 + 8,06 m).
Pode - se observar que a faixa de deslocamento total ap-
resentada por estes indiv́ıduos (de 14,42 a 105,29 m) en-
contra - se dentro da variação apresentada para as espécies
da famı́lia Hylidae, em atividade reprodutiva, na revisão
de Lemckert (2004) e, também, no apresentado por Smith
& Green (2005) ao descreverem que 44 % das espécies de
anuros analisadas (um total de 90 espécies) não deslocam -
se mais do que 400 m.
Já a estimativa média do tamanho da área de vida (cerca de
233 m2), é inferior à média da área de vida do único hyĺıdeo
(Litoria aurea) verificado por Lemckert (2004), que é de
843 m2. Esta diferença na média pode ser em decorrência
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da grande variação observada na população de H. lepto-
lineatus (de 25 a 814,5 m2), pela diferença do tamanho das
espécies (L. aurea possui um CRC médio de 100 mm), carac-
teŕısticas do ambiente, ou ainda, outro fator não mensurado
como, por exemplo, o método utilizado.

Entretanto, se verificarmos as espécies de tamanho corpo-
ral aproximado ao de H. leptolineatus, porém pertencentes
a outras famı́lias de anuros, pode - se notar que a variação
no tamanho da área de vida encontra - se dentro da faixa
observada para as demais espécies (Lemckert, 2004), com in-
div́ıduos apresentando uma área média de até 200 m2, sendo
que poucos apresentaram um valor acima desse padrão.

De acordo com o modelo linear, o tamanho da área de vida
não é influenciado pelo comprimento rostro - cloacal (F7,25

= 0,01; p > 0,05) e pelo peso do corpo dos anuros (F7,25

= 0,35; p > 0,05), sendo marginalmente influenciado pelas
estações climáticas (F7,25 = 3,52; p = 0,07).

Avaliando as variáveis descritivas da movimentação dos
anuros entre as estações climáticas, vemos que o tamanho
da área de vida é maior na estação quente/úmida (358,43 +
293,08 m) em relação à estação fria/seca (162,49 + 44,48 m;
t = - 2,65; gl = 31; p < 0,05). A maior distância percorrida
entre dois pontos consecutivos também se mostra superior
na estação quente/úmida (25,98 + 10,71 m), quando com-
parada aos meses frios e secos (20,06 + 5,26 m; t = - 2,13;
gl = 31; p < 0,05). Por sua vez, o deslocamento total e
a distância média de cada indiv́ıduo não diferem entre as
estações climáticas (t = - 1,92; gl = 31; p > 0,05 e t = -
1,72; gl = 31; p > 0,05, respectivamente).

Tais resultados contribuem para os relatos de que a relação
entre o tamanho do corpo dos anuros e sua área de vida
ainda não é totalmente esclarecida, provavelmente pela
carência de estudos do gênero (Lemckert, 2004). No en-
tanto, no que se refere a diferenças entre as estações
climáticas pôde - se perceber que durante a estação fria/seca
as áreas utilizadas são, realmente, menores, porém con-
centradas nos ambientes lóticos (riachos), mostrando uma
grande sobreposição de indiv́ıduos, o que pode ser em
decorrência da menor disponibilidade de água acumulada
nos ambientes lênticos (brejos) durante este peŕıodo, onde,
notadamente os ńıveis de precipitação diminuem consider-
avelmente.

Entretanto, esta diferença no padrão de movimentação en-
tre as estações também pode estar refletindo a presença
de outras espécies de anuros que se reproduzem durante a
estação quente/chuvosa (obs. pess.), ocupando esta área em
grandes abundâncias (e.g. Physalaemus cuvieri, P. gracilis,
Aplastodiscus perviridis, Dendropsophus minutus, Hypsiboas
prasinus e Scinax perereca). Esta situação não é obser-
vada durante a estação fria/seca, especialmente nas noites
mais frias do inverno, onde H. leptolineatus constitui o único
anuro a utilizar esta área.

Dessa forma, possivelmente os machos encontrem durante a
estação fria/seca uma maior quantidade de śıtios de vocal-
ização dispońıveis junto às áreas de córrego, concentrando -
se nesses ambientes e, com isso, diminuindo a necessidade de
deslocamento por maiores distâncias, gerando uma grande
sobreposição de machos cantores ao redor dos córregos ou
riachos.

CONCLUSÃO

A dinâmica espacial desta população de H. leptolinea-
tus parece estar refletindo tanto variações ambientais da
área, em virtude da diminuição da disponibilidade de água
na estação fria/seca, como, também, a presença de out-
ras espécies de anuros durante a estação quente/chuvosa,
fazendo com que se alterem o uso do habitat e o desloca-
mento dos indiv́ıduos sazonalmente.

Contudo, tais fatores mostram a dependência da população
por ambientes de água corrente, que constituem os locais
proṕıcios à sua desova, indicando a importância e a relação
do modo reprodutivo da espécie com sua dinâmica espacial.
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