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INTRODUÇÃO

Ao longo de sua história, a humanidade tem transportado
espécies para fora de seu ambiente natural. Muitos ani-
mais e plantas foram e são movidos propositalmente, por
diversos motivos como alimentação, comércio de animais
silvestres e outras atividades que atendem as necessidades
humanas. Outras espécies são introduzidas ocasionalmente,
como por exemplo, em carregamentos de madeiras ou na
água de lastro de navios. Sendo assim, podemos definir
espécie exótica ou introduzida como qualquer espécie que
evoluiu em outro ambiente ou região (Zalba, 2005). Se a
espécie introduzida supera barreiras abióticas e bióticas es-
tabelecendo novas populações que se perpetuam, se disper-
sam e passam a viver em ambientes naturais e semi - natu-
rais, esta passa a ser considerada como invasora (Richardson
et al., 2000). De acordo com a Convenção sobre a Diver-
sidade Biológica uma espécie invasora é “uma espécie in-
troduzida que avança, sem assistência humana, e ameaça
ambientes naturais e semi - naturais fora do seu território
de origem” podendo, por vezes causar impactos econômicos,
sociais ou ambientais (Mathews, 2005).

Algumas espécies exóticas invasoras são capazes de mudar
as caracteŕısticas, condições, forma ou natureza do ecos-
sistema natural em que estão inseridas, podendo em ca-
sos extremos de invasão, ocasionar a extinção de espécies
nativas. Esta capacidade que a espécie invasora possui de
transformar a dinâmica do ecossistema em que está inserida,
ocorre devido à competição por recursos; a introdução de
patógenos e parasitas inexistentes no ecossistema nativo; e
a perda de variabilidade genética de espécies nativas por
conseqüência da hibridação (Rhymer and Simberloff 1996;
Seehausen 2004).

A espécie de sagüi Callithrix jacchus (sagüi - do - nordeste
ou sagüi - de - tufo - branco ou mico - comum) é uma espécie
exótica invasora, proveniente da região nordeste do Brasil
que foi introduzida nas regiões do sul e sudeste (Auricchio,
1995). Tais introduções são um subproduto do comércio
ilegal de animais, os quais são vendidos para turistas ao
longo de estradas em regiões pobres do nordeste ( C. jac-

chus) ou em áreas do centro do Brasil ( C. penicillata). Por
uma variedade de razões, geralmente essa espécie não pode
ser domesticada e, conseqüentemente, muitos são liberta-
dos a centenas ou milhares de quilômetros longe do local de
captura original, favorecendo a dispersão da espécie para
hábitats diferentes (Fonseca, et al., 003).

Nas áreas de introdução da espécie Callithrix jacchus, ob-
servou - se que suas populações cresceram e se estabele-
ceram gerando algumas conseqüências como a ocupação
do nicho de outros primatas nativos, como o mico - leão
- dourado ( Leontopithecus rosalia), competindo por ter-
ritório e alimento (Ruiz - Miranda et al., 006; Steven-
son & Rylands, 1988). Outra conseqüência é a destruição
das culturas agŕıcolas, pois quando em grande número
de indiv́ıduos a espécie pode se tornar peste agŕıcola
(www.institutohorus.org.br). Além disso, C. jacchus é ve-
tor do v́ırus da raiva podendo contaminar seres humanos
(Batista - Morais, et al., 000; Ludlage & Mansfield, 2003).

Um outro fator preocupante que aumenta o impacto da in-
trodução desta espécie é a hibridação com outras espécies do
gênero, como C. aurita, que é endêmica da Mata Atlântica
e ameaçada de extinção. Os sagüis são também predadores
de ninhos de aves (Cunha et al., 006; Rothe, 1999), sendo
considerados como responsáveis pelo decĺınio na abundância
e na diversidade de aves em uma área onde os mesmos não
ocorriam originalmente (M. Galetti, com.pes.).

Por tanto, é importante notar que embora nem todas as
espécies exóticas se tornem invasoras, e que os impactos
variem de acordo com a espécie e o ambiente em que a
mesma se insere, os impactos se não controlados podem ter
grandes e sérias conseqüências. Sendo assim, espécies inva-
soras precisam ser controladas ou erradicadas, pois esta é
considerada a segunda causa de perda de biodiversidade do
planeta (Chapin et al., 000).

OBJETIVOS

Este projeto tem como objetivo estimar a densidade e
avaliar os hábitats utilizados por Callithrix jacchus, no Par-
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que Natural Municipal Bosque da Barra, localizado no Rio
de Janeiro. Tais informações poderão ser úteis como ferra-
mentas para planos de controle ou erradicação das espécies.

MATERIAL E MÉTODOS

Área de estudo

Este estudo foi desenvolvido no Parque Natural Municipal
Bosque da Barra, localizado no munićıpio do Rio de Janeiro
(ponto central com as seguintes coordenadas geográficas:
22º 59’ 44”S e 43º 22’ 14”W).

O Parque Natural Municipal Bosque da Barra (Parque Ar-
ruda Câmara) cobre 50 hectares (500 mil m2), onde subsis-
tem caracteŕısticas originais de restinga com áreas arenosas,
brejos e várzeas.

Metodologia de amostragem

A densidade da espécie Callithrix jacchus foi estimada
pelo método de transecção linear-“Line transects Sampling”
(Buckland, et al., 001). O método consiste na condução de
um censo ao longo de uma série de trilhas previamente sele-
cionadas numa área, procurando pela espécie alvo. Sempre
que um indiv́ıduo de C. jacchus era observado, ele foi reg-
istrado, e anotou - se a distância perpendicular entre ele e
a linha central do transecto. Tratando - se de um grupo,
anotou - se a distância do primeiro membro do grupo de-
tectado e o número de indiv́ıduos no grupo.

O Parque Natural Municipal Bosque da Barra foi divi-
dido em três trilhas (2.800m, 1.750m e 2.850m), a fim de
abranger o máximo da área dispońıvel. Cada trilha foi di-
vidida em dois transectos (transecto direito e esquerdo).

As transecções foram iniciadas nos horários de maior ativi-
dade das espécies estudadas: pela manhã e à tarde. Os
transectos foram percorridos a uma velocidade média en-
tre 1 e 2 km/h e foram anotadas as seguintes informações:
número da amostra, transecto percorrido, distância per-
corrida, data, horário inicial, horário final, clima (sol,
nublado, chuvoso), temperatura inicial, temperatura final,
vento (fraco, médio e forte), velocidade média, horário de
avistamento, distância animal x transecto, número de in-
div́ıduos (tamanho do grupo), localização no transecto, e
forma de detecção (visual-movimento; ou auditiva-grito de
alerta, barulho do movimento nos galhos ou no folhiço).
Também foram anotadas informações sobre o comporta-
mento dos indiv́ıduos avistados.

No caso de Callithrix jacchus, que usa o estrato arbóreo,
a distância foi medida a partir do tronco da árvore onde o
animal se encontrava.

Com base na distância total percorrida, no número de in-
div́ıduos detectados e na largura de detecção, a densidade
foi estimada pela fórmula seguinte:

D = n/2WL

Onde D é densidade, n é o número de indiv́ıduos avistados,
W é a largura de detecção e L é o comprimento total das
transecções (Buckland, et al., 001).

As densidades foram estimadas no Programa Distance 5.0,
o qual possui o fundamento de buscar um modelo, ou uma
Função de Detecção, que melhor espelhe o comportamento
das distâncias perpendiculares observadas (Buckland et al.,
993).

Os locais onde foram avistados os indiv́ıduos da espécie
Callithrix jacchus foram marcados com o GPS. Após a
marcação do ponto, mediu - se, com o aux́ılio de uma trena,
a distância do mesmo até a trilha.

RESULTADOS

As visitas ao parque ocorreram em junho, julho, setembro,
outubro e novembro de 2008 e março de 2009, totalizando
12 visitas e 29.650 m percorridos.

Foram marcados com o GPS dezoito pontos de avistamento,
e analisados 57 indiv́ıduos.

Dois modelos estat́ısticos foram testados pelo programa. O
modelo escolhido foi selecionado baseando - se no menor
valor do Critério de Informação de Akaike (AIC).

O programa estimou que há 0,57 grupos de C. jacchus por
hectare e que os grupos em média possuem 3,61 indiv́ıduos.
Sendo assim, a densidade total da espécie C. jacchus no
Parque Natural Municipal Bosque da Barra estimada é de
2,1 indiv́ıduos por hectare. E o intervalo de 95% de con-
fiança dessa estimativa varia de 0,7 a 5,9 indiv́ıduos por
hectare.

Resultados menores foram obtidos em C. jacchus na Flo-
resta da Tijuca, no qual a densidade varia entre 1,15 e 1,65
indiv́ıduos por hectare (Cunha, 2005), e com C. penicillata
em ilhas próximas a costa de São Paulo, onde a densidade
é 1,1 indiv́ıduos por hectare (Galetti, 2006).

Em relação ao número de indiv́ıduos por grupo, foram
obtidos resultados semelhantes em fragmentos de Floresta
Atlântica em Minas Gerais, onde encontrou - se para Cal-
lithrix sp. grupos com 3,00 indiv́ıduos em média (Santana,
et al., 008). Assim como, para C. aurita em fragmentos de
Floresta Atlântica no estado de São Paulo foi encontrado
3,14 indiv́ıduos/grupo, por Bernardo e Galetti (2004) e por
Martins (2005), 3,7 indiv́ıduos/grupo.

Comparando os resultados com um estudo realizado em uma
área de Floresta Atlântica no nordeste brasileiro, onde C.
jacchus ocorre naturalmente, o número de indiv́ıduos por
grupo foi estimado em 13,1, apresentando uma densidade
de 0,06 indiv́ıduos por hectare (6,23 indiv́ıduos por km2)
em 921 km de transecções (Silveira, et al., 007).

A área total do Parque possui 50 hectares, contudo in-
div́ıduos da espécie foram observados, principalmente em
duas trilhas. Estas trilhas possúıam uma maior densidade
arbórea e eram as mais acesśıveis aos visitantes. A terceira
trilha fica próxima a uma lagoa com baixa cobertura vege-
tal.

CONCLUSÃO

A densidade de C. jacchus na área de estudo é alta se
comparada com estudos efetuados em outros fragmentos da
Floresta Atlântica, onde esta espécie ocorre naturalmente
ou não. Esta alta densidade dos sagüis pode se dever a dois
fatores principais, falta de predadores num ambiente urbano
e o hábito de alimentar os animais por parte da população.
Este recurso extra oferecido pelos seres humanos, possibilita
que a população cresça acima da capacidade suporte do am-
biente, causando um grande impacto as suas presas. As aves
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assim tornam - se mais vulneráveis a grande densidade dos
sagüis.
O próximo passo do projeto é avaliar o impacto dos sagüis
na avifauna do parque. Assim, futuramente medidas de con-
trole populacional de Callithrix jacchus podem ser tomadas
para minimizar os impactos causados pela mesma.
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