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INTRODUÇÃO

A reprodução se apresenta como um grande desafio aos
mamı́feros, devido ao alto custo energético e a maior
vulnerabilidade a predadores. A demanda energética
em fêmeas lactantes de morcegos pode ser até cinco ve-
zes maior do que em fêmeas não reprodutivas (McLean
& Speakman, 1999). Dessa forma a relação dos even-
tos reprodutivos com caracteŕısticas ambientais ótimas
tem potencial seletivo, e diversas estratégias reprodu-
tivas surgiram como adaptações às diferentes histórias
de vida das espécies (Heideman, 2000; Racey & Entwis-
tle, 2000). Quando submetidos a baixas temperatu-
ras e privação de alimento, morcegos podem entrar
em estado de torpor diurno, quando a temperatura
corpórea e taxa metabólica são reduzidas para dimi-
nuir o gasto energético e desidratação (Audet & Tho-
mas, 1997; Heideman, 2000). Este estado influencia
a espermatogênese, ovulação, fertilização e desenvolvi-
mento embrionário, o que restringe temporalmente a
reprodução (Heideman, 2000). Em seu estudo, Mello
et al., . (2009) apontam que a temperatura explicou
44% da sazonalidade reprodutiva em fêmeas de Stur-
nira lilium (É. Geoffroy St. - Hilaire, 1810). A espécie
Artibeus lituratus (Olfers, 1818), pertencente à sub -
familia Stenodermatinae, é um morcego grande, com
comprimento médio do antebraço de 72,0mm, e com
grande distribuição latitudinal, do sul do México até
o sul do Brasil (Redford & Eisenberg, 1999). Sobre
sua biologia reprodutiva, Tramsitt (1965) analisando

fêmeas coletadas na Colômbia determinou que se repro-
duzem de forma asazonal. Willig (1985) apontou que
na Caatinga, nas proximidades da Chapada do Araripe,
A. lituratus possui poliestria bimodal na estação chu-
vosa, entre dezembro e maio. Já Duarte & Talamoni
(2010) encontraram fêmeas reprodutivas de A. litura-
tus somente na estação úmida em região de floresta
estacional semidecidual de Minas Gerais, e conclúıram
com suas análises que uma fêmea só poderia ter uma
prenhez por estação reprodutiva, o que caracteriza um
padrão de monoestria sazonal.

OBJETIVOS

O objetivo deste estudo é verificar se há relação entre
a reprodução em fêmeas de Artibeus lituratus com a
temperatura média mensal, em uma região de floresta
ombrófila densa com clima subtropical.

MATERIAL E MÉTODOS

O local onde foram coletados os dados deste estudo
é a Reserva Natural do Salto Morato, pertencente à
Fundação O Boticário de Proteção à Natureza. Situa -
se no munićıpio de Guaraqueçaba, litoral do Paraná
(25o10’S e 48o15’W). A região se encaixa dentro do
bioma Mata Atlântica, na formação floresta ombrófila
densa em suas variações montana, submontana e alu-
vial. O clima é do tipo Cfa (Köppen), subtropical
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úmido, verões quentes, sem estação seca definida e com
tendência de maior pluviosidade nos meses de verão.
No peŕıodo entre dezembro de 2007 e julho de 2010, a
comunidade de morcegos do local foi amostrada. Em
quase todos os meses deste peŕıodo, foram feitas fases
de campo com duração de três noites. A cada noite,
dez redes de neblina eram armadas, sendo dispostas em
trilhas e posśıveis corredores de voo. A condição repro-
dutiva das fêmeas foi determinada, através de aspec-
tos da morfologia externa. Fêmeas eram consideradas
grávidas quando da presença de um grande volume ab-
dominal, que quando apalpado era verificada a presença
do feto, considerado um estágio avançado de prenhes,
sendo estágios iniciais não detectáveis por este método.
Foram determinadas como lactantes as fêmeas com ma-
milos pronunciados e sem pelos ao redor, que quando
levemente apertados expeliam uma gota de leite. Lac-
tantes e grávidas foram categorizadas como reprodu-
tivas, já as outras como não reprodutivas. Valores de
temperatura média mensal (Tm) foram cedidos pelo
instituto Simepar, com base em dados de uma estação
meteorológica localizada a cerca de 50km da reserva.
Foi traçada correlação de Spearman (=0,05) entre os
valores de Tm e a frequência relativa de fêmeas repro-
dutivas de A. lituratus capturadas a cada mês. Para a
análise foi utilizado o software Past.

RESULTADOS

Foram registrados 172 eventos de captura de fêmeas
adultas de A. lituratus. Destas, 30 estavam grávidas,
50 eram lactantes e 92 não se apresentavam em estágio
reprodutivo. Fêmeas reprodutivas foram encontradas
entre os meses de outubro e maio, sendo que em outu-
bro de 2008 e janeiro de 2010 todas as capturas foram
de fêmeas reprodutivas. Os valores de Tm variaram
entre 16,5°C em julho de 2008 a 25,8°C em fevereiro
de 2010. A frequência relativa de fêmeas reprodutivas
se mostrou diretamente proporcional com a tempera-
tura média (n=26; =0,54; p=0,003). Mello et al., .
(2009) apontam que a temperatura explica muito mais
a variação na reprodução em morcegos do que a dispo-
nibilidade de alimento, dados que corroboram o resul-
tado deste estudo e parecem indicar que isso seja gene-
ralizado em regiões subtropicais da floresta ombrófila

densa.

CONCLUSÃO

Na Reserva Natural do Salto Morato, a reprodução de
Artibeus lituratus se mostrou sazonal e correlacionada
com a temperatura média mensal.
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