
CONTEÊDOS ESTOMACAIS DE MEGACOSPS CHOLIBA, ATROPELADAS AO
LONGO DE UMA RODOVIA NO SUL DO ESTADO DO ES.

Mikael Mansur Martinelli1,2
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INTRODUÇÃO

Com tamanho total médio de 22 cm e peso entre 0,097 e
0,134 Kg, Megascops. Choliba (Vieillot, 1817) é um St-
rigiforme de hábito crepuscular que ocorre em toda região
Neotropical. É uma espécie muito comum, com ”orel-
has”curtas e habita áreas como orla de matas, cerrado e
regiões habitadas pelo homem, tais como propriedades ru-
rais e áreas urbanas. Sua alimentação é composta prin-
cipalmente de insetos e, também, pode capturar pequenos
roedores, lagartos e rãs (Sick, 1997).

Muitos dos estudos feitos sobre a ecologia alimentar deste
grupo de aves são baseados na análise de pelotas de regur-
gitação compactas. Estas são utilizadas por conter restos
de presas em bom estado de conservação, potencialmente
úteis para identificação e quantificação dos itens alimenta-
res presentes na dieta de diferentes espécies (Motta - Júnior
& Alho, 2000; Teixeira & Melo, 2000; Motta - Júnior, 2002).

OBJETIVOS

Este estudo avalia o comportamento alimentar desta espécie
a partir da análise de conteúdos estomacais de indiv́ıduos
atropelados em um trecho de rodovia sob concessão da Ro-
dosol S.A., no sudeste do estado do Esṕırito Santo.

MATERIAL E MÉTODOS

Os exemplares estudados foram coletados após atropela-
mento, na rodovia do Sol, entre junho/2005 e outubro/2007.
Essa coleta tem sido executada, como condicionante ambi-
ental, pela equipe de inspeção da concessionária responsável
pela rodovia (Concessionária Rodovia do Sol/S.A. - Ro-
dosol), que atua 24 horas em todos os dias da semana, pas-
sando pelos mesmos locais, em média, a cada hora e meia.

O estudo foi realizado por meio da análise dos estômagos,
os quais continham material não digerido ou parcialmente
digerido. A identificação do conteúdo estomacal foi feita
com aux́ılio de lupa eletrônica, e os itens analisados foram,

posteriormente, conservados em álcool. O número mı́nimo
de indiv́ıduos de cada categoria foi determinado através da
contagem de itens anatômicos não digeridos.

RESULTADOS

De um total de 8 estômagos, identificou - se 51 itens con-
sumidos, pertencentes a seis ordens de invertebrados e duas
ordens de vertebrados. Dentre os invertebrados ingeridos,
orthoptera foi o mais encontrado com 39,22 %, seguido
por coleóptero 27,44 % e Formicidae 25,5%, 3 vertebrados
foram consumidos por um único indiv́ıduo, sendo dois lep-
todactylideos não identificados e uma cobra fossorial (Ty-
phlops brongersmianus), correspondendo a 5,88 % do total
de itens consumidos. Numericamente o consumo de inver-
tebrados foi maior em relação a vertebrados, o que em ter-
mos de biomassa contribuem significativamente para a dieta
desta espécie.

Com relação aos vertebrados, foram consumidos em quan-
tidades reduzidas, mas registrados em apenas um indi-
viduo; os que tiveram ocorrências foram rãs (Leptodactyli-
dae, n=02) e uma cobra fossorial (Typhlops brongersmianus,
n=01), não se registrou o consumo de pequenos mamı́feros
como relatado em estudos recentes (Motta - Júnior, 2002;
2006).

A dieta desta espécie é constitúıda, principalmente,
por Coleoptera e Orthoptera. Outros estudos também
mostram que a preferência alimentar recai sobre coleópteros
(Schubart et al., 965) e ortópteros e arachinideos (Motta -
Júnior, 2002; 2006 e Nacinovic & Schloemp, 1992). Motta -
Júnior, 2002, 2006 relata o consumo de pequenos roedores
na dieta desta espécie, o que não foi constatado nesse estudo,
consumindo apenas pequenos repteis e anf́ıbios. A ausência
do consumo de pequenos mamı́feros deve - se a amostra
de estômagos usados neste estudo, o que pode haver con-
sumo. Os dados deste trabalho indicam que os vertebrados
encontrados no conteúdo estomacal correspondem a 6% do
número de táxons do total observado para essa espécie. É
importante salientar que esta observação somente ocorreu
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em um único indiv́ıduo, o qual ingeriu dois anf́ıbios e uma
serpente fossorial, nos demais se encontrou apenas inverte-
brados.

CONCLUSÃO

Megacosps choliba apresentou uma dieta pouco diversifi-
cada, incluindo tanto invertebrados quanto vertebrados.
Assim, ela pode ser considerada espécie generalista e ap-
resenta maiores condições de sobrevivência quando com-
parada à espécies especialistas. As generalistas possuem
maior facilidade de adaptação no momento em que se de-
para com a escassez de algum de seus itens alimentares, pois
terão outras opções para alimentação e, conseqüentemente,
sobrevivência.
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