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INTRODUÇÃO

Estereotipias são comportamentos caracterizados por
movimentos anormais e repetitivos que parecem não va-
riar em função ou sem objetivo óbvio. Freqüentemente
observados em animais cativos são, portanto, conside-
rados indicativos de stress, entretanto, diferentes ani-
mais parecem reagir de forma diferente às condições
de cativeiro. Existe um crescente número de pesqui-
sas indicando que o contato social afiliativo tem efeito
protetor contra o stress em macacos (Judge, 2000). Da
mesma forma, a importância de redes sociais de su-
porte também é descrita para várias espécies de pri-
matas para a obtenção de uma posição mais elevada
na hierarquia do grupo, que normalmente está direta-
mente vinculada a uma posição menos estressora (de
Waal, 1998).

OBJETIVOS

Este trabalho verificou se há relação entre a apre-
sentação de estereotipias e fatores sociais como hierar-
quia, catação e afiliação, e o gênero do individuo em
um grupo cativo de Cebus libidinosus.

MATERIAL E MÉTODOS

Seguindo Mason (1991), os comportamentos estereoti-
pados foram definidos neste trabalho pela sua constante
repetição, ausência aparente de objetivo ou função

óbvia. Um etograma com 23 comportamentos estereoti-
pados foi usado (Araujo & Ferreira, 2008). Para coleta
de dados utilizou - se o método Focal Time Sampling
(Altmann, 1974), com duração de 10 minutos sendo
registrado a cada meio minuto a ocorrência dos diver-
sos comportamentos. Foi dado intervalo de 2 minutos
entre as amostras focais para evitar ocorrência de de-
pendência temporal entre os comportamentos (Queiroz
e Ferreira, 2008). Também foram realizadas amostra-
gens comportamentais/todas as ocorrências(Altmann,
1974)dos comportamentos de curta duração: agressões
e ameaças. Cada indiv́ıduo foi observado uma vez pela
manhã e uma vez a tarde, totalizando 48 peŕıodos
amostrais e 9600 registros comportamentais por in-
div́ıdo. A hierarquia de dominância foi definida com
base em 5 indicadores diferentes: 1. Agride e ameaça,
2. Desloca (approach - retreat, ou seja, a aproximação
de um indiv́ıduo desloca o outro), 3. Sofre agressão
e ameaça, 4. Sofre deslocamento, 5. Ordem de che-
gada ao alimento. Para análise da linearidade da hie-
rarquia utilizou - se o ı́ndice de linearidade de Landau
e o programa Domina. As interações afiliativas foram
definidas com base em 2 ı́ndices: 1. Envolvimento dos
indiv́ıduos em catação 2. Índice de Jaccard para pro-
ximidade entre os indiv́ıduos. Para análise de dados, a
distribuição normal dos dados foi confirmada pelo teste
Kolmogorov - Smirnov. Para testar a diferença dos
comportamentos entre os gêneros, foi utilizado o teste
T - student. Para verificar se há correlação entre es-
tereotipia, posição hierárquica, proximidade e catação
utilizamos o teste de correlação de Pearson. O ńıvel de
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significância estabelecido foi de p ≤ 0,05.

RESULTADOS

As estereotipias não diferiram de forma significante en-
tre os gêneros. Isto difere do descrito por Mendonça
- Furtado (2006) que observou uma maior frequência
de estereotipias em fêmeas. Não foi posśıvel encon-
trar uma hierarquia única para o grupo, e o Índice de
Linearidade de Landau revela uma baixa linearidade
para a hierarquia utilizando agressões ou deslocamento
como indicador: h= 0,1187 e h= 0, 3500. Isto pode
ser devido ao alto ı́ndice de agressão, ameaça e afas-
tamento verificado, e disputas constantes entre os in-
div́ıduos, comparados a grupos naturais. Izar e Fer-
reira (2007) descrevem uma freqüência de 0,60 eventos
agressivos por hora para grupos semi - livres em uma
peńınsula de 20ha e em ambiente natural. A freqüência
encontrada neste trabalho foi de 1,71 eventos agressi-
vos por hora, ou seja, três vezes o valor verificado em
grupos não cativos. Houve correlação positiva signifi-
cativa entre o rank (inferido por ı́ndice “sofre agressão
ou ameaça”) e a frequência dos comportamentos este-
reotipados (r= 0.692, N=10, p¡0.05), e correlação ne-
gativa com o rank (pelo ı́ndice “deslocar outro”, r= -
0.626 N=10 p=0.05). Ou seja, animais dominantes exi-
bem menos estereotipias que subordinados. Isto está
de acordo com padrões observados em grupos selvagens
em que a posição social de subordinado envolve mais
custos, tais como aumento de agressão sofrida e dimi-
nuição da freqüência de cópula (Janson, 1984, 1985).
Quanto aos fatores afiliativos, estereotipia total não
correlaciona com o ı́ndice de proximidade de Jaccard
médio entre indiv́ıduos nem com a catação total entre
indiv́ıduos. Esta falta de relação direta pode dever -
se a impossibilidade de afastamento entre os indiv́ıduos
do grupo (já que estão cativos) e à instabilidade so-
cial observada no grupo. Entretanto, sugere - se um
efeito indireto da afiliação em relação as estereotipias:
a catação correlacionou positivamente com o ı́ndice de
rank (ordem de chegada ao alimento, r=0,631, N=10,
p=0,051), ou seja, quanto maior a dominância maior
a catação e menor a frequência de estereotipias. Simi-
lares a grupos naturais, indiv́ıduos com maior posto
social (rank), ficam em maior proximidade com ou-
tros indiv́ıduos e estão envolvidos em mais episódios
de catação. Sabendo que o comportamento de catação
tem efeito calmante nos indiv́ıduos (Judge, 2000) é
posśıvel sugerir que indiv́ıduos com maior rank estão
em condições comparativamente menos estressoras que
os indiv́ıduos subordinados. Segundo Schapiro et al.,
(1998), a relação significante entre respostas imunes,
rank de dominância e situações estressantes só ocorre
em um sistema social estável, o que talvez não seja o
caso deste grupo estudado (visto que não foi posśıvel

definir uma hierarquia consensual, e houve alto ı́ndice
de agressão). Desta forma, a importância da afiliação
na redução do stress parece ocorrer de forma indireta
e complexa. É posśıvel sugerir a existência de um con-
junto comportamental que “protegeria” contra o stress:
alto rank, muita proximidade e muita catação, havendo
relação complexa entre estes.

CONCLUSÃO

Estes resultados destacam a importância de estudo do
bem - estar destes animais em etapas anteriores à de
reintrodução e soltura dos animais de volta a natureza,
de forma a aumentar as chances de estabelecimento de
novas populações.
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