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INTRODUÇÃO

Ao longo da evolução da história de vida das aves, o in-
sucesso dos ninhos tem sido bastante influenciado pela
predação dos mesmos (RICKLEFS et al., 010), não
havendo diferenças significativas entre a predação de
ninhos abertos e fechados (ROPPES, 1983). Estudos
utilizando ninhos artificiais são importantes para tes-
tar hipóteses ecológicas e comportamentais. Com es-
tes é posśıvel obter um maior controle do experimento,
em relação ao tempo, disposição, manejo e tamanho
amostral, o que é dificultado quando utilizados ninhos
naturais, porém as freqüências de predação entre eles
podem apresentar - se diferentes quando comparadas
(ALVAREZ, 2007a e ALVAREZ, 2007b). Em seu es-
tudo de predação de ninhos, Söderström (1998) notou
que, em áreas tropicais, a predação ocorre com mais
freqüência no solo do que no sub - bosque, e acredita -
se que o mesmo ocorra na Caatinga. A Caatinga apre-
senta 510 espécies de aves, sendo 62 famı́lias, das quais
469 se reproduzem na região. Destas, 15 são consi-
deradas endêmicas e 30 estão ameaçadas de extinção,
porém este número não é concreto pelo fato da região
apresentar limites pouco definidos e um número bas-
tante elevado de espécies migratórias, principalmente
na época das chuvas (ABÍLIO et al., 2010), devido à
grande diversidade da avifauna presente na Caatinga e
a grande quantidade de espécies ameaçadas, estudos so-
bre aves nesta região são importantes. Porém, estudos
deste caráter são praticamente inexistentes.

OBJETIVOS

Este estudo visou avaliar a predação de ninhos artifici-
ais em diferentes estratos, sendo estes terrestre e sub -
bosque.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido na Fazenda Junco (07o 29’
013” S e 036o 20’ 368” O), que possui uma extensão de
aproximadamente 400 ha, e se localiza em uma área
de Caatinga no munićıpio de Cabaceiras, Paráıba. O
local possui áreas com diferentes ńıveis de conservação
da mesma vegetação, havendo criação de bovinos e ca-
prinos. O bioma Caatinga é caracterizado por apresen-
tar vegetação xerof́ıtica e clima semiárido, com as mais
baixas taxas de precipitação da Paráıba (¡300mm/ano),
temperatura acima de 23 °C e peŕıodo chuvoso de fe-
vereiro a maio (NASCIMENTO, 2009). Apresentando
ainda relevo com afloramentos rochosos (MASCARE-
NHAS et al., 2005). Os ninhos foram confeccionados
manualmente utilizando feixes de gramı́neas secas dis-
postos em espiral e alinhavados com arame para evi-
tar a perda do formato (DUCA et al., 001). A taxa
de predação foi analisada a partir da observação de um
único ovo de codorna (Coturnix coturnix L., 1758, Pha-
seanidae) por ninho (ALVAREZ, 2007b), totalizando
100 ninhos. Dos quais 50 foram dispostos em sub - bos-
que, presos com arame. Os arbustos escolhidos tinham
cerca de três metros de distância entre si, e os outros 50
foram dispostos no estrato terrestre, próximos aos ar-
bustos escolhidos. Estes arbustos estavam localizados
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na borda de uma trilha existente no local, dentro da
vegetação. Devido à pouca disponibilidade de tempo,
as observações de campo foram realizadas em 2 dias,
no mês de outubro de 2010, com uma leitura ao dia
(LOISELLE, 1983). Como o objetivo era analisar os
ı́ndices de predação, os ninhos não foram camuflados
na vegetação (LOISELLE, 1983; MELO & MARINI,
1997). Uma planilha foi confeccionada para o registro
dos dados, e os ovos danificados ou desaparecidos foram
considerados predados. Os dados foram analisados pelo
programa Bioestat 5.0 (AYRES et al., 2007) utilizando
o teste Qui - quadrado (tratamento de Yates), para tes-
tar a independência da proporção de ninhos predados
entre os dois estratos analisados.

RESULTADOS

Dos 100 ninhos artificiais distribúıdos, 16 foram pre-
dados. Sendo 7 no solo (16,28%) e 9 no sub - bos-
que (21,95%). Esta diferença na taxa de predação dos
ninhos artificiais entre os estratos não foi estatistica-
mente significativa (= 0,25; p=0,8026). Os resultados
de Duca (2001) e de Melo & Marini (1997) em estudos
em fragmentos de matas, no estado de Minas Gerais,
corroboram os resultados encontrados no presente es-
tudo. Porém, a presença de animais domésticos na área
pode também ter perturbado o local em que ovos se en-
contravam, afugentando os predadores.
A ausência de informações sobre os posśıveis predado-
res é causada devido à rapidez que a predação acontece,
além de ocorrer principalmente no peŕıodo noturno,
dificultando a observação dos pesquisadores (ROBIN-
SON et al., 001). Porém, sabe - se que os potenciais
predadores de ninhos em zonas temperadas são peque-
nos mamı́feros, répteis e outras aves (STAKE et al.,
008), sendo, provavelmente, estes os potenciais preda-
dores também em zonas semiáridas, como no Bioma
Caatinga.

CONCLUSÃO

O uso de ninhos artificiais é uma importante ferra-
menta para estudos de padrões de predação, possibi-
litando comparações, como a usada neste trabalho, de
diferentes estratos, e também podendo ser comparado
a predação de ninhos abertos e fechados, e a influência
dos efeitos de borda no sucesso reprodutivo, auxiliando
na compreensão do estado de conservação da avifauna.

REFERÊNCIAS

ABÍLIO, F. J. P. 2010. Bioma Caatinga: Ecolo-
gia, Biodiversidade, Educação Ambiental e Práticas
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Viçosa, 2009. RICKLEFS, R. E.; SULLIVAN, K. A;
ROPER, J. J. Avoid nest predation when predation ra-
tes are low, and lessons: testing the tropical - temperate
nest predation paradigm. Oikos, v. 119, n. 4, p. 719
- 729, 2010. ROBINSON, W. D. & ROBINSON, T. R.
Observations of predation events at birds nests in Cen-
tral Panama. Journal of Field Ornithology, v.72 p.43 -
48, 2001. REIDY, J. L.; STAKE, M. M.; THOMPSON,
F. R Golden - Cheeked. Warbler Nest Mortality and
Predators in Urban and Rural Landscapes. The Con-
dor, v. 110. p.458 - 466, 2008. SÖDERSTRÖM, B.;
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