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INTRODUÇÃO

O gavião - caramujeiro (Rostrhamus sociabilis Vieillot,
1817) é um falconiforme, associado às áreas alagadas
com ampla distribuição no continente americano (San-
tos et al., 2007). Pode ser visto em grupo forrageando
em banhados, lagoas e bancos rasos dos rios (Sykes et
al., 1995). A presença deste gavião no ambiente é de-
pendente da existência do molusco Pomacea spp., tanto
em estudos realizados no hemisfério norte (Mooij et al.,
2002, Bennetts et al., 2006) quanto nas regiões neo-
tropicais (Santos et al., 2007). Estudos na América
do Norte apontaram que temperaturas muito baixas
interferem na atividade dos caramujos e consequente-
mente na atividade diária de R. sociabilis (Stevens et
al., 2002), porém na América do Sul não existem es-
tudos sobre esta relação. Assim, o estudo pretende in-
dicar a abundância e a intensidade de forrageamento
de R. sociabilis, em áreas úmidas do extremo sul brasi-
leiro, estabelecendo um caráter comparativo com estu-
dos prévios.

OBJETIVOS

O objetivo do presente estudo foi avaliar a variação
temporal na abundância de R.sociabilis, bem como da
intensidade da atividade de alimentação em função de
fatores climáticos.

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi desenvolvido entre outubro de 2010 e
março de 2011, num total de 26 dias de amostragem. Os
locais de observação foram oito banhados localizados
nos munićıpios de Pelotas (31o46’45.91” S; 52o20’31.92”
O) e Rio Grande (32o02’57.23” S; 52o03’52.44” O), no
sul do Rio Grande do Sul. As amostragens foram feitas
entre 8h30 min e 11h30 min, por meio de observação di-
reta e contagem dos indiv́ıduos de R. sociabilis e dentre
estes era feita a contagem dos indiv́ıduos que forragea-
ram. Para isto foram percorridas transecções ao longo
das áreas de estudo. Os dados climatológicos foram ob-
tidos a partir do site www.cpact.embrapa.br/agromet/.
As variáveis climáticas utilizadas foram temperatura
mı́nima e máxima do ar, umidade relativa do ar e veloci-
dade do vento. Cada uma dessas variáveis foi separada
em dois grupos distintos (menores e maiores valores):
temperaturas mı́nimas menores (10 a 16°C) e maiores
(16,1 a 24°C); temperaturas máximas menores (21 a
27°C) e maiores (27,1 a 35°C); umidade relativa baixa
(54 a 72 mm) e alta (72,1 a 92 mm); velocidade do vento
fraca (0 a 6 km/h) e forte (6,1 a 12 km/h). Para avaliar
a variação no número de R. sociabilis presentes nos ba-
nhados e do número de forrageamento entre os meses,
foi utilizado o teste de Kruskal - Wallis. Além disso, foi
empregado o teste de Mann - Whitney para relacionar o
número de caramujeiros e a intensidade de alimentação
das aves com cada grupo de variável climática (tempe-
raturas maiores e menores, umidade alta e baixa, vento
forte e fraco).
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RESULTADOS

Resultados
Durante o peŕıodo de estudo, verificou - se que o mês de
maior número de caramujeiros foi o de fevereiro: 10,7
gaviões por dia de amostragem, no entanto, essa va-
riação não foi significativa (H [5,6] = 5; p ¿ 0,05). O
número de caramujeiros não variou significativamente
entre os dias de menores temperaturas mı́ninas (média
= 35,67 ± 11,5 caramujeiros) e os de maiores tempera-
turas mı́nimas (média = 22 ± 18,57 caramujeiros, U =
3; p ¿ 0,05; N = 7). A taxa de forrageamento também
não teve resultado significativo quanto à temperatura
mı́nima menor (média = 8,33 ± 0,58 caramujeiros) e
nem com a temperatura mı́nima maior (média = 5,25
± 4,57 caramujeiros, U = 3; p ¿ 0,05; N = 7). O número
de caramujeiros também não variou quanto à tempera-
tura máxima menor (média = 30 ± 19,05 caramujeiros)
e nem quanto à temperatura máxima maior (média =
26,25 ± 12,68 caramujeiros, U = 6; p ¿ 0,05; N =7).
A taxa de forrageamento também não obteve resultado
significativo nem para a temperatura máxima menor
(média = 7 ± 2,65 caramujeiros) nem para a tempera-
tura máxima menor (média 6,25 ± 5,56 caramujeiros,
U = 4,5; p ¿ 0,05; N = 7). Quanto á variável umidade
do ar, sua relação com o número de caramujeiros foi sig-
nificativa entre a umidade menor (média = 3,33 ± 6,78
caramujeiros) e umidade maior (média = 16,5 ± 16,55
caramujeiros, U = 17; p = 0,01; N = 19). O mesmo
não se confirma na relação da taxa de forrageamento e
umidade menor (média = 0,56 ± 1,13 caramujeiros) e
taxa de forrageamento e umidade maior (média = 4,1
± 4,28 caramujeiros, U = 23,5; p ¿ 0,05; N =19). A ve-
locidade do vento apresentou caráter significante com
o número de caramujeiros entre a velocidade do vento
fraca (média = 58,67 ± 13,05 caramujeiros) e a forte
(média 6,33 ± 6,03 caramujeiros, U = 0; p = 0,04; N
= 6) e também apresentou significância com a taxa de
forrageio entre a velocidade do vento fraca (média =
13,67 ± 0,57 caramujeiros) e a forte (média = 1,67 ±
1,53 caramujeiros, U = 0; p = 0,04; N = 6).
Discussão:
Os resultados apontam a umidade do ar e a velocidade
do vento como fatores de interferência na abundância
e na intensidade de forrageamento de R.sociabilis nos
banhados amostrados. Possivelmente em dias mais
úmidos há mais caramujos próximos a superf́ıcie tra-

zendo melhores oportunidades de forrageamento para
os gaviões. O vento forte parece diminuir a atividade
diária dos caramujeiros, dificultando o vôo e o controle
da planação das aves, o que prejudica na atividade de
alimentação.

CONCLUSÃO

Aparentemente as variáveis climáticas mais associadas
à presença e a atividade de R. sociabilis nos banhados
estudados são a umidade e a velocidade do vento. Pro-
vavelmente essas variáveis favorecem a exposição dos
caramujos (em dias mais úmidos) e o controle do vôo
para sua captura (em dias menos ventosos). A asso-
ciação desses fatores deve ser determinante para a pre-
sença de R. sociabilis em forrageamento nos banhados
do extremo sul brasileiro.
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