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INTRODUÇÃO

Estudos sobre historia de vida se fazem necessários
para explicarem variações comportamentais entre as
espécies e seus diversos tipos de ambientes (Ballin-
ger, 1983). Fatores ambientais como temperatura po-
dem influenciar na historia de vida desses organismos
(Censky, 1995). Os lagartos possuem os mais comple-
xos métodos de regulação de temperatura encontrados
entre todas as espécies de répteis (Bogert 1949, 1959).
A regulação dessas temperaturas é essencial para so-
brevivência desses indiv́ıduos, sendo importante para o
forrageamento, digestão de alimentos, territorialismo,
coorte e reprodução (Pough 1983). Cnemidophorus cf
ocellifer compreende um complexo de espécies de pe-
quenos teíıdeos que ocorrem na Argentina, Boĺıvia, Pa-
raguai e Brasil. No Brasil a espécie esta distribúıda nas
Regiões Sudeste, Nordeste e Centro - Oeste, ocorrendo
também em alguns estados da Região Norte. Cnemi-
dophorus tem como caracteŕısticas marcantes seu ta-
manho relativamente reduzido, cauda alongada, forra-
geamento ativo, alta temperatura corporal, o que faz
com que esses indiv́ıduos se mostrem mais abundantes
em áreas abertas com maior incidência de luz,tendo as-
sim altos ńıveis de atividade (Mesquita & Colli 2003).

OBJETIVOS

O presente estudo teve como objetivo estudar a ativi-
dade, o dimorfismo sexual, a termorregulação e o uso
de microhábitat de uma população de Cnemidophorus
cf ocellifer que habita uma região de Tabuleiro, que
possui solos arenosos e uma vegetação de caracteŕıstica

savânica, bastante semelhante ao Cerrado, dentro de
formações de Mata Atlântica no Nordeste brasileiro.

MATERIAL E MÉTODOS

A área de estudo foi a Reserva Biológica Guaribas (6°41’
- 6°45’S; 35°7’ - 35°12’W), localizada nos munićıpios de
Mamanguape - PB e Rio Tinto - PB. Foram coleta-
dos 265 animais por busca ativa e armadilhas de in-
terceptação e queda. Para os animais coletados ativa-
mente (N=111), a hora, a iluminação, o microhábitat
e a atividade do animal antes e depois da aproximação
do coletor foram observados e anotados. Também se
observou a temperatura cloacal de cada animal e as
temperaturas ambientais relacionadas ao seu hábitat
(substrato, cinco cent́ımetros acima do substrato e na
altura do peito do coletor). Em laboratório, observou
- se o sexo e mediu - se o comprimento rostro - clo-
acal, dos membros anteriores, posteriores e da cauda.
Mediu - se também o comprimento, largura e altura da
cabeça e do corpo. Uma análise de variância foi reali-
zada para testar a hipótese da presença de dimorfismo
sexual. Testou - se também a relação entre as tempe-
raturas ambientais e a temperatura corporal por meio
de uma regressão linear múltipla por passos.

RESULTADOS

Cnemidophorus cf ocellifer foi encontrado em áreas
abertas nas horas mais quentes do dia sobre solo are-
noso ou sob arbustos e capim. A maioria dos animais
(62,16%) estava andando quando avistados e estavam
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em chão aberto (41.44%). Após aproximação do coletor
(57,66%) correram e se escondeu sob arbustos (54,05%).
56,76% dos animais estavam diretamente expostos ao
sol. Cnemidophorus cf ocellifer se mostrou mais ativo
durante as horas mais quentes do dia, das 10:00 as 13:00
horas. A média das temperaturas cloacais foi alta 37,8
±2,7°C, as temperaturas ambientais mais significantes
foram a do substrato: 36,6 ±5,9°C (r=0,486; P¡0,001),
e do ar: 34,8 ±4,4°C (r=0,541; P=0,004) A regressão
linear múltipla por passos indicou uma associação sig-
nificante entre as temperaturas corporais com as tem-
peraturas do substrato e do ar. A análise de variância
mostrou uma variação significante (P¡0,001) entre todas
as variáveis morfométricas, com machos maiores que as
fêmeas em todos os aspectos. Cnemidophorus cf ocelli-
fer é uma espécie bastante associada aos hábitats com
vegetação aberta e comum em solos arenosos e expos-
tos ao sol. Estes resultados são semelhantes a outros
com espécies do mesmo gênero em outras regiões, mos-
trando que esta associação provavelmente tem uma ori-
gem histórica (Mesquita 2003). As temperaturas cor-
porais relativamente altas em Cnemidophorus cf ocelli-
fer do Tabuleiro são também observadas em estudos de
outras populações, e parece ser uma resposta fisiológica
aos hábitos de forrageamento ativo, t́ıpico de teíıdeos
(Mesquita & Colli 2003). A presença de dimorfismo
sexual em Cnemidophorus cf ocellifer do Tabuleiro foi
similar a muitas outras populações da mesma espécie e
outros teíıdeos, (Anderson e Vitt, 1990).

CONCLUSÃO

A temperatura do substrato foi a mais importante na
termorregulação de Cnemidophorus cf ocellifer. Ou-
tras espécies de Teiidae como Ameiva ameiva e Ken-
tropyx calcarata apresentam temperaturas semelhan-
tes a de Cnemidophorus cf ocellifer, o que parece ser

t́ıpico da famı́lia, devendo - se também ao fato dessas
espécies possúırem o mesmo tipo de estratégia de for-
rageamento. Cnemidophorus cf ocellifer apresentou -
se dimorfismo sexual, sendo os machos maiores em to-
das as variáveis. O dimorfismo pode ser resultado do
investimento e gasto de recursos e energia diferenciado
por fêmeas e machos. Ainda, provavelmente um corpo
e uma cabeça maior permitem a um macho um maior
sucesso em batalhas por fêmeas.
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