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INTRODUÇÃO

O gênero Callithrix (Primates: Callitrichidae) possui
ampla distribuição e suas espécies são aptas a viver em
diversos ambientes (Rylands et al., , 1993). Segundo
Santos et al., . (2007), introduções de três dessas
espécies ocorreram na Ilha de Santa Catarina: C. jac-
chus (Linnaeus, 1758), C. penicillata (Geoffroy, 1812)
e C. geoffroyi (Humboldt, 1812). Ilhas são particular-
mente suscet́ıveis a invasões biológicas e seus impactos
são dif́ıceis de serem previstos, podendo causar desde a
diminuição da riqueza até a extinção de espécies (Cox,
2004). Embora sejam realizados estudos de interações
entre aves e primatas no Brasil desde a década de 1990
(Passos, 1997), poucos são os trabalhos com o gênero
Callithrix e suas espécies introduzidas (Lyra - neves et
al., em¿ 2007; Begotti & Landesmann, 2008). Diante
da escassez de conhecimento, a dificuldade em se ava-
liar impactos de espécies introduzidas sobre a avifauna
torna - se ainda maior. Portanto, são importantes os
estudos que visem à compreensão destas interações.

OBJETIVOS

Determinar e quantificar as interações entre aves e C.
penicillata introduzidos.

MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho foi realizado no Parque Ecológico do
Córrego Grande, fragmento urbano de 21,5 ha de
Floresta Ombrófila Densa em estágio inicial e médio
de regeneração, localizado na Ilha de Santa Catarina
(27°35’S, 48°30’W). Três grupos de C. penicillata fo-
ram monitorados, sendo compostos por sete, 10 e 13
indiv́ıduos respectivamente ao ińıcio do estudo.
O método adotado foi o de “todas as ocorrências” (Alt-
mann, 1974), sendo registradas todas as interações ob-
servadas entre C. penicillata e aves. As amostragens
mensais foram de 2 dias completos por grupo de setem-
bro de 2010 a março de 2011. Para a análise dos dados,
foram criadas as categorias comportamentais: “anti -
predatórios”, com os comportamentos de sagüis com-
postos de vocalizações de alarme seguidas de desloca-
mento para substratos verticalmente mais baixos; “afu-
gentamentos”, com registros de aproximação dos sagüis
às aves e fuga das mesmas; “predações”, com predações
em aves por sagüis; e “rasantes”, com vôos rasantes de
aves sobre sagüis; demais interações não contempladas
por tais categorias foram inseridas em “outros”.

RESULTADOS

Com 506 horas e 20 minutos de observação, foram re-
gistrados 197 eventos de interações interespećıficas, en-
volvendo 22 espécies diferentes de aves identificadas.
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Outros 23 eventos foram registrados com visualização
inadequada para a identificação das aves.
A categoria “rasantes” obteve 46% do total de eventos
registrados e esteve concentrada nos meses de dezembro
e janeiro, quando ocorreram 60% destes. Em tais me-
ses ocorre nidificação de muitas aves (Sick, 2001), o que
justifica esta concentração como resultante de compor-
tamentos anti - predatórios em ninhos. A espécie Myi-
odynastes maculatus esteve envolvida em 41% dos even-
tos; Turdus amaurochalinus, em 16%; Pitangus sulphu-
ratus, em 15%; Cyanocorax caeruleus, em 11%; e outras
quatro espécies em menos de 5% dos eventos.
A categoria “anti - predatórios” representou 33% dos
eventos observados. Em 21% dos eventos não se pôde
identificar as espécies envolvidas, as identificadas fo-
ram: Milvago chimachima e Polyborus plancus, cada
uma representando 15% dos registros; Cathartes aura,
com 11%; Phimosus infuscatus, com 10%; Columba li-
via, com 8%; Rupornis magnirostris, com 5%; e outras
sete espécies com menos de 5% dos registros. As três
espécies de Falconiformes envolvidas são potenciais pre-
dadores (Sick, 2001), entretanto, as demais espécies não
são predadoras de vertebrados, o que nos leva a inferir
que há uma ação preventiva dos sagüis diante da apro-
ximação brusca de aves sem a identificação das mesmas
como predadoras.
“Afugentamentos” compuseram 18% dos eventos ob-
servados. Os meses de janeiro a março representam
71% destes registros, sendo que 41% dos eventos ocor-
ridos nestes meses ocorreram em um contexto de com-
petição, com ambas as espécies forrageando frutos de
Inga sp.. As espécies envolvidas foram Ortalis guttata,
em 46% dos registros; C. caeruleus e Pyrrhura fron-
talis, em 15%; P. infuscatus, em 10%; e outras cinco
espécies em menos de 5% dos registros.
A categoria “predação” foi composta por apenas um
evento em que foram avistados dois sagüis alimentando
- se de ovo sobre um ninho sem a presença de adul-
tos de aves, o que impossibilitou a identificação da
espécie. Em “outros” estiveram quatro registros em que
adultos de C. caeruleus e infantes e juvenis de sagüis
perseguiam - se mutuamente, invertendo as funções
de perseguidor e perseguido, parecendo uma atividade
lúdica. Também envolvendo C. caeruleus houve um
evento de exposição de genitália de sagüi, comum em
encontros intergrupais espećıficos do gênero Callithrix.
Também em “outros” ocorreu uma vocalização emitida
por Euphonia violacea semelhante a vocalização phee
de Callithrix, seguida pela mesma vocalização emitida
por um sagüi.

CONCLUSÃO

Embora as interações mais expressivas encontradas
neste trabalho sejam os rasantes de aves, e estes se-

jam usados como comportamentos anti - predatórios
por estas, foi registrado uma baixa taxa de predação
aos ovos de aves. Já os afugentamentos, embora menos
expressivos, estiveram relacionados à competição. Tais
resultados apontam a competição entre aves e sagüis
como uma aparente fonte de impacto à avifauna maior
do que a predação.
Os comportamentos anti - predatórios de sagüis, em-
bora bastante expressivos, mostram - se como ações
bastante preventivas, relacionando - se mais a um tipo
de aproximação aérea brusca de aves do que a reais
tentativas de predação.
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