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INTRODUÇÃO

Muitas espécies de anf́ıbios anuros agregam - se em de-
terminadas áreas formando śıtios de vocalização na época
reprodutiva (Bastos & Haddad, 1999). Os machos vocal-
izam para atrair as fêmeas, um recurso limitante para seu
sucesso reprodutivo, por territorialidade (Wogel et al., 2002,
Bastos et al., 2003) e para a comunicação social (Little-
john, 1977; Wells, 1977), uma caracteŕıstica que apareceu
provavelmente no ińıcio da história evolutiva do grupo, pois
está presente em quase todas as espécies. Fêmeas de muitas
espécies de anuros, antes do amplexo, comparam as carac-
teŕısticas dos machos, geralmente, através de parâmetros
acústicos (Ryan & Kiddy - Hector, 1992 apud Bastos &
Haddad, 1999). Estudos sobre os aspectos reprodutivos de
anuros têm demonstrado que os machos selecionam e dis-
putam os śıtios de vocalização que favorecem ou aumen-
tam o sucesso no encontro de fêmeas (Martins et al., 2006).
Śıtios de vocalização mais elevados (altura em relação ao
ńıvel do solo) favorecem a disseminação das ondas sonoras
a maiores distâncias e em contra partida, deixam os ma-
chos ativos mais vulneráveis ao ataque de predadores. A
seleção do ambiente para o coro pode ocorrer em função
da estrutura vegetal e do corpo de água que varia em
durabilidade (temporária ou permanente) e tipo (lótico ou
lêntico) (Bernardo & Anjos, 1999). O śıtio de vocalização
de anuros pode ser determinado por variáveis ecológicas
como distância da margem, altura e tipo de substrato e
sobreposição de śıtios, visto que a resposta a estas variáveis
depende do tamanho corporal dos anuros (Rossa - Feres &
Jim, 2001).

Hypsiboas raniceps, Cope 1862 (Hylidae) é uma perereca de
hábitos noturno e arboŕıcola encontrada principalmente em
áreas abertas. Os machos são observados vocalizando nas
margens de poças semipermanentes e permanentes ou em
áreas alagadas, sobre arbustos ou sob a vegetação aquática
(Uetanabaro et al., 2008). A reprodução ocorre na estação

chuvosa (setembro a março) e o amplexo é axilar. As fêmeas
depositam em média 2000 ovos envoltos em massa gelati-
nosa na água. Os machos possuem tamanho corporal em
média de 6,0cm e as fêmeas de 5,5cm. Possuem corpo com
dorso que varia de marrom - claro a amarelo - pardo, alon-
gado e delgado, com discos adesivos nas pontas de dedos e
artelhos, linha descont́ınua marrom - escura da narina até
o t́ımpano, barras transversais escuras na parte interna da
coxa e borda do lábio inferior branca. Estão distribúıdas na
Venezuela, Guiana Francesa, Paraguai, Norte da Argentina,
Leste e Centro - Oeste do Brasil e Leste da Boĺıvia (Uetan-
abaro et al., 2008).

OBJETIVOS

Os objetivos deste trabalho foram analisar morfometrica-
mente os indiv́ıduos machos vocalizantes de Hypsiboas ran-
iceps, caracterizar seu śıtio de vocalização e relacionar o
comprimento rostro - cloacal com a altura do śıtio de vocal-
ização.

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi realizado em uma faixa de aproximadamente
2400m2 (300m de comprimento por 8m de largura) da
margem da Báıa da Medalha entre formações vegetacionais
de Eichhornia azurea (Sw.) Kunth (Pontederiaceae), na
Base de Estudos do Pantanal da Universidade Federal de
Mato Grosso do Sul, Pantanal de Miranda, localizada no
munićıpio de Corumbá, Mato Grosso do Sul (19034’24” S
e 57001’31” W). As coletas foram feitas durante a noite de
11 de novembro de 2008, através do método de busca ativa.
Foram registradas as seguintes variáveis: comprimento ros-
tro - cloacal (CRC) em cent́ımetros, massa corporal (M) em
gramas e altura do śıtio de vocalização (ASV) em relação à
superf́ıcie da lâmina d’água em cent́ımetros. Os indiv́ıduos

Anais do IX Congresso de Ecologia do Brasil, 13 a 17 de Setembro de 2009, São Lourenço - MG 1



foram pesados com aux́ılio de um dinamômetro (precisão
de 0,1 gramas) e medidos com fita métrica, bem como a
altura deles em relação à lâmina d’água, sendo soltos após
obtenção dos dados. Para interpretação dos dados foi uti-
lizada regressão linear simples. Para testar a relação entre
o tamanho corpóreo e a massa corporal foi utilizado um
teste de correlação linear de Pearson, enquanto que para
avaliar a influência do tamanho corpóreo dos indiv́ıduos so-
bre a altura em que o animal foi primeiramente observado
vocalizando foi utilizada uma análise de regressão linear.

RESULTADOS

Os machos apresentaram - se acusticamente ativos durante
todo o peŕıodo de observação, mas não procuraram ativa-
mente as fêmeas, sendo, portanto territoriais. No habitat de
área aberta, os machos de Hypsiboas raniceps vocalizaram
mais expostos sobre as folhas de E. azurea, até 70cm de
altura em relação à lâmina d’água, ao contrário de outro
representante da famı́lia Hylidae, Hyla nana, que foi en-
contrado durante o peŕıodo de observação em um substrato
mais abrigado no meio da vegetação.
Foram coletados 11 indiv́ıduos vocalizantes cujos valores
médios das variáveis analisadas foram: CRC = 5,69cm (DP
± 0, 43); M = 8,1g (DP ± 1,65) e ASV = 51,6cm (DP
± 11,96). A relação entre a massa corporal e o compri-
mento rostro - cloacal foi significativa (p = 0,003; r2 = 0,8),
demonstrando que há uma ı́ntima relação entre estas duas
variáveis, o que permite o uso de qualquer uma delas para
relacionar com a altura do śıtio de vocalização.
Foi observado que a altura de vocalização em função do com-
primento rostro - cloacal teve um resultado não significativo
(p = 0,068; r2 = 0,324).
A presença de territorialismo entre os machos de Hypsiboas
raniceps sugere que estes defendam seus śıtios de vocal-
ização contra invasores através de perseguições, interações
acústicas e agressivas (combate f́ısico) como encontrado em
outra espécie pertencente à mesma famı́lia, Hyla raniceps,
conforme resultados de Guimarães & Bastos (2003). No
entanto, perseguições e interações agressivas não foram ob-
servadas entre os machos do presente estudo.
A escolha de um śıtio de vocalização está relacionada com as
caracteŕısticas do local, bem como com um ambiente ideal
para reprodução. De acordo com Santos et al., (2007),
em estudo realizado no Estado de São Paulo, Hypsiboas
raniceps possui preferência por corpos d’água permanentes,
uma vez que sua reprodução se deu preponderantemente
neste tipo de ambiente, visto que os hiĺıdeos registrados por
eles dependem de hidropeŕıodo estável, pois seus ovos não
têm proteção contra dessecação e são depositados direta-
mente na água, além de ser uma espécie que ocorre tanto
em formações abertas quanto em florestais. Vieira et al.,
(2007) encontraram 10 machos de Hypsiboas raniceps vo-
calizando em um açude de porte médio com caracteŕısticas
muito semelhantes às da área de estudo, cuja vegetação
marginal é aberta e representada por poucas árvores, além
de macrófitas aquáticas flutuantes e emergentes em seu in-
terior e por vegetação florestal circundante à báıa.
Em anuros, algumas caracteŕısticas das vocalizações são
correlacionadas significativamente com alguns aspectos

abióticos ou com o peso e CRC do macho, como por exem-
plo, taxa de repetição do canto e temperatura do ar (Bas-
tos & Haddad, 1995), intensidade do canto e CRC (Arak,
1983; Given, 1988), frequência e CRC (Giacoma et al., 997;
Howard & Young, 1998). Neste trabalho não foi encon-
trada uma relação significativa entre a altura de vocalização
e o comprimento rostro - cloacal. Isto pode ter ocorrido
pela presença de um outlier (CRC = 5,2cm) e também pelo
baixo número de amostras (n = 11). Guimarães & Bas-
tos (2003) encontraram para Hyla raniceps, uma correlação
significativa entre duração de notas e peso do macho, taxa
de repetição e CRC do macho vocalizante, sugerindo que,
provavelmente, para Hypsiboas raniceps, haveria também
uma correlação significativa entre a altura do śıtio de vo-
calização e o CRC dos machos vocalizantes caso o esforço
amostral tivesse sido maior, uma vez que para manterem tal
śıtio de vocalização é necessário possuir um maior compri-
mento corporal para se protegerem de posśıveis predadores
devido à exposição aos pontos mais altos da vegetação e para
defenderem seu território dos demais machos adjacentes.
Outros fatores como a presença ou ausência de competi-
dores (Bastos & Haddad, 1999) e/ou predadores (Fernan-
des, 2001) podem influenciar a localização do śıtio de coro de
Hypsiboas raniceps. Os dados obtidos no presente trabalho
sugerem que Hypsiboas raniceps estudadas mostraram - se
generalistas com relação à ocupação do śıtio de vocalização,
assim como ocorre com outra espécie de Hylidae, Hyla nana,
que possui uma grande amplitude de śıtios de vocalização,
o que parece ser uma adaptação necessária à sobrevivência
em ambientes instáveis (Rossa - Feres & Jim, 2001).

CONCLUSÃO

Os resultados confirmaram os dados de comprimento ros-
tro - cloacal encontrados na literatura e comprovaram a
ı́ntima relação entre massa corpórea e CRC dos machos vo-
calizantes analisados.
O śıtio de vocalização onde os indiv́ıduos machos de Hypsi-
boas raniceps foram encontrados tem caracteŕısticas bióticas
e abióticas semelhantes às citadas para ocorrência desta
espécie.
A altura do śıtio de vocalização não teve correlação significa-
tiva com o CRC, o que pode ter decorrido do baixo tamanho
amostral obtido ou devido a ausência de relação entre estas
duas variáveis para o grupo de indiv́ıduos estudados.
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