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(Com 2 figuras no texto) 

o genero Chrotopterus Peters, 1865 e 
endemico da regiao neotropical e com preen
de uma unica especie: C. auritus. Segundo 
CABRERA (1958) das 3 subespecies admitidas, 
2 se encontram na America do SuI: C. auri
tus australis Thomas, 1905 do Paraguai, suI 

do Brasil e norte da Argentina e C. auritus 
guianae Thomas, 1905 da Venezuela, Guia

nas e muito provavehnente norte do Brasil, 
enquanto C. auritus auritus Peters, 1865 fi
caria restrita a America Central. Entretanto, 
HALL & KELSON (1959) ao fornecerem a 

distribuis;ao geogriifica de C. auritus auritus 
sugerem a sua ocorrencia na America do SuI. 

Apesar da sua extensa distribuis;ao, pou
co se conhece a respeito dos hiibitos alimen

tares da especie em tela. 

Deve-se a TORRES & LIMA (1935) a pri
meira observaS;ao sabre as hiibitos alimen
tares da especie ao referirem que" .. . Chro-

1 Recebido para publicagao a 28 de julho de 
1975. 

Trabalho elaborado nos laboratorios da Area de 
Zoologia, do Departamento de Biologia Animal l do 
Instituto de Biologia da U.F.R.R.J., eom auxilio 
parcial do Conselho Nacional de Pesquisas. 

topterus auritus m6i a cabes;a dos morcegos 
e ratos que apanha, s6 nao comendo os den
tes, asas, patas, intestino e cauda; tudo 0 

mais ele mastiga, inclusive ossos." 

ACOSTA y LARA (1951) ao relatar a 
captura de 5 exemplares nas grutas da Serra 
de Maracaju, Mato Grosso, esclarece que te
ve a oportunidade de observar 0 predatismo 
de C. auritus sobre Glossophaga soricina 
(Pallas), co-habitante do mesmo refugio, 
constituinda a primeira citas;ao sabre os ha
bitos alimentares da especie na natureza. 

RUSCHI (1953a) alem de relatar babitos 
hemat6fagos para a especie, com base em 
urn exemplar capturado quando se alimen
tava em urn bezerro, acrescenta que a mes
rna, . em cativeiro, aceitou carne e frutas e 
ainda, que fragmentos de frutos, sementes de 
Salanckeas e algumas vertebras foram ob
servadas, juntamente com as fezes desses 
quir6pteros, em seus abrigos diurnos. Em 
outro trabalho RUSCH! (1953b) esclarece 
que a especie se alimenta de pequenos ma
miferas, passaros jovens, frutas, insetos e 
tambem sangue. 

WALKER (196~)em sua minuciosa obra 
afirma que nada foi encontrado na literatura 
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que definitivamente esclare~a os habitos ali
mentares do genera, acreditando-se que 0 

mesma seja carnivora. 

VILLA - R. (1966) descreve observa~6es 
sabre urn individua, capturado no Mexico, 
mantido vivo por certo tempo, que devoroll, 
em cativeiro, urn roedor silvestre do genera 
Peromyscus. 0 mesma autor relata a cap
tura de Dutro exemplar em Oaxaca, Mexico, 
que aceitoll, em cativeiro, 100 g de carne 
bovina. 

CONSTANTINE (1966), responsavel pela 
captma do Ultimo exemplar referido por 
VLLLA - R. (loc. cit.), esclarece que esse es
pecime foi mantido vivo durante aproxima
damente 2 anos e meio e que se alimentava 
de camundongos e morcegos. 

TUTTLE (1967) ao relatar a captma de 
6 exemplares com 0 auxilio de redes japone
sas, em Puerto Cabello, Venezuela, esclarece 
que uma femea, capturada as 22 horas, apre
sentava 0 abdomen distendido, revelando 0 

exarne do seu conteudo estomacal restos de 
um lagarto Thecadactylus rapicaudus (Hout
tuyn). Segundo aquele autor, essa especie de 
geconideo e comum na regiao e tern habitos 
noturnos, sendo freqilentemente encontrado 
nos troncos de palrneiras e arvores. De acor
do com GOODWIN & GREENHALL (1961) essa 
especie de lagarto e predada, tambem, por 
Trachops cirrhosus (Spix), outr~ filostomi
deo de habitos carnivoros. Alias, segundo 
WILSON (1973), Tmchops e Chrotopterus 
constituem os linicos generos de quiropteros 
estritamente carnivoros. 

V,LLA - R. & CORNEJO (1969) relatam a 
captura de 5 exemplares no interior de uma 
mina na Provincia de Salta, Argentina, es
clarecendo que diretamente abaixo do gru
po, no piso do refugio, foram encontrados 
fragmentos de esqueletos, pele e pillos de 
pequenos mamais, provavehnente do genero 
Ctenomys. Esses exemplares foram mantidos 
vivos durante certo tempo e receberam como 
alimento, na primeira noite, carne de serie-

Iho, acrescentam terem observado urn indi
viduo dessa especie no Instituto Bio16gico 
de Sao Paulo, devorando exemplares de Des
modus rotundus (Geoffroy) e camundongos 
de laboratorio. 

TADDEI (1973) que manteve a especie 
em cativeiro por mais de urn ano, nao pode 
confirmar as observa~6es de RUSCH! (lac. 
cit.) no tocante a ingestao de frutos, e seus 
exemplares foram alimentados com carne 
bovina crua e moida, morcegos (Anoura 
cauditer, Glossophaga soricina e Carollia 
perspicillata), pardais (Passer domesticus 
(L.), filhotes de rato (Rattus mttus (L.) e 
camundongos (Mus musculus L.). 

OLROG (1973) na Argentina, trabalhando 
com redes japonesas em locais de vegeta~ao 
arbustiva logrou capturar 2 exemplares da 
especie em tela: 0 primeiro em Salta, que 
ficou enredado juntamente com a sua presa, 
um passaro ja decapitado (Knipolegus ca
banisi), e 0 segundo em Jujuy, cujo conteu
do estomacal revelou restos de ossos e pelos 
de Marmosa, pequeno marsupial comum na 
regiao. Esses 2 individuos estavam enreda
dos a aproximadamente 1,50 m de altura, 
£ato que levou esse autor a supor que Chro
topterus auritus procura vegeta~ao baixa, 
onde pode encontrar, tanto micro-mamiferos 
arboricolas como pequenos passaros. 

Tendo havido a oportunidade, no decor
rer de nossos trabalhos de campo, de coletar 
alguns especimes de C. auritus, bern como 
de manter, em cativeiro, urn exemplar da 
referida especie, que proporcionou a obten
~ao de dados sobre a sua etologia, resolve
mos apresentar neste trabalho algumas ob
serva~6es a respeito. 

Agradecimentos - Agradecemos ao Dr. Jorge 
Jim, da Faculdade de Ciencias Medicas e Biologicas 
de Botucatu, SP, as facilidades proporcionadas para 
a execus:ao dos trabalhos de campo naquela loca
lidade. 

MATERIAL E METODOS 

rna (Cariama cristata L.) enos dias se- Os nossos trabalhos de campo foram de
guintes, carne bovina. Nesse mesma traba- senvolvidos nos municipios de Botucatu, 
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Estado de Sao Paulo e Paulo de Frontin, 
Estado do Rio de Janeiro, Brasil. 

As observa~6es em cativeiro foram rea
lizaclas em morcegario existente no parao 
de urn dos predios locais. Esse morcegario 
apresenta no fundo 2 cornpartimentos meno
res, nwn dos quais vern senda mantido 0 

exemplar referido. Esse compartimento me
de aproximadamente 4 x 2,50 x 2 m e cons
truido em tijolo, senda d otado de uma Unica 
porta, guarnecida de tela de arame. Insta
lamas no seu interior lampada vermelha de 
40 W, deixada permanentemente acesa a fim 
de facilitar as nossas observa~6es, sem acar
retar grandes varia~oes no comportamento 
do individuo em observa~ao. Agua foi sem
pre fornecida a vontade atraves torneira 
deixada pingando continuamente. Essa pr<i
tica permitiu, tambem, manter umido 0 arn
biente, condi~ao que parece ser indispensa
vel para 0 refugio da especie. 

Observa,oes de campo: abril de 1968 
Botucatu, SP - descobrimos urn grupo 

de 5 exemplares dessa especie, co-habitando 
com uma colonia de aproximadamente 200 
Desmodus rotundus, urn rnoinho abandonado 
no sape de uma encosta. Essa constru~ao 

era de pedra, em forma de torre e apresen
tava alem da porta, 2 janelas que permitiam 
iluminac;ao do seu interior. 0 piso de ma
deira, cobria urn poraa escuro, dotado de 
estreita saida, que se apresentava inundado 
por camada de aproximadamente 20 cm de 
agua. Uma grande abertura no piso permitia 
a comunicac;ao entre 0 porao e a parte supe
rior. A colonia de hemat6fagos se abrigava 
no parao, enquanto os exemplares de C. au
ritus se encontravam pendurados, formando 
bolo compacto, numa viga it meia altura, na 
parte superior da torre. Esses exemplares 

se mostraram indiferentes a nossa presenc;a 
e ao tentarmos captura-Ios, empregando ar

rna carregada com cartuchos de chumbo fi

no, logramos derrubar 3 individuos, enquan
to os 2 restantes, em voo rapido, se escon

deram no porao, impedindo, na ocasiao, a 
sua captura. No piso, sob 0 local de pouso 

do grupo, encontramos razoavel acumulo de 
fezes longas, que nao permitiram identificar 
o regime alimentar desses exemplares, bern 
como, restos de esqueleto de urn indi
viduo da especie. Os 3 exemplares captu
rados, 2 machos e 1 femea, nao se encon
travarn em fase de reproduc;ao e foram in
corporados it colesao de urn dos auto res sob 
os ns. ALP 164, ALP 165 e ALP 166. 

Maio de 1968 - Botucatu, SP - retor
namos ao local acima descrito e logramos 
capturar rnais 2 exemplares (os restantes ?). 
Esses individuos (ALP 426 e ALP 427) 
eram machos, nao se encontravam em fase 
de reprodu~ao e pesaram 95 g e 80 g, res
pectivamente. 

Maio de 1972 - Botucatu, SP - ao co
letarmos quiropteros, com redes japonesas, 
no interior de urn capao de mato, captu
ramos, as 20,30 horas, urn exemplar que se 
enredou a 1,50 m de altura e que segurava 
na boca uma "rolinha" - Columbigallina 
talpacoti (Temminck) decapitada, da 
qual estava se alimentando. Esse exemplar, 
uma femea , pesava 76,4 g e foi incorporada 
it cole~ao sob 0 nO ALP 2246. 

Marqo de 1974 - foram localizados 2 
exemplares dessa especie, co-habitando com 
5 Desmodus rotundus, 0 podio de uma 
grande casa habitada na regiao florestada de 
Sacra Familia do Tingua, municipio de Paulo 
de Frontin, RJ. Nessa ocasiao foi capturado 
1 exemplar, macho, que contudo foi sacrifi
cado ao chegar ao laboratorio, face it feri
mentos produzidos durante a captura. Esse 
individuo (ALP 2836) pesava 66,8 g e 
nao se encontrava em fase de reprodu~ao. 
N esse refugio tivemos a oportunidade de 
encontrar penas de uma "choca", forrnica
rideo, provavelmente do genero Thamno
philus, certamente l~vado para esse local 
para ser devorado, por urn dos exemplares 
que ai se abrigava. 

Abril de 1974 - logramos capturar urn 
2.° exemplar, em Sacra Familia do Tingua, 
no mesmo local acima referido, com auxilio 
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de pu~as, tendo side 0 mesmo levado para 
o morcegario por n6s adaptado na Univer
sidade Rural, onde vern sendo mantido desde 
entao. 

Observa~6es em morcegario: lnicial
mente fornecemos como alimenta, pintos, 
cuja idade variava de 1 a 10 dias. Nosso 
exemplar ingeria 1 pinto por dia, despre
zando somente os tarsos, 0 hieD e as · penas 
das asas. Posteriormente, oferecemos, com 
exito, camundongos (Mus musculus), filho
tes de ratazana (Rattus norvergicus), ratos 
silvestres (Akodon arviculoides) e mord'gos 
(Carollia perspicillata e Glossophaga sori
cina). Em 2 oportunidades oferecemos rnor
cegos hemat6fagos (Desmodus rotundus) e 
os mesmos nao fcram atacados, apesar de 
termos deixado nosso exemplar 3 dias sem 
alimenta~ao. Talvez 0 fato relatado por 
VILLA-R & CORNEJO (1969), observado no 
Instituto Biologico de Sao Paulo, seja devido 
a provaveis alterac;:oes no comportamento de 
especies mantidas confinadas em pequenas 
gaiolas. Quando oferecemos exemplares de 
Molossus molossus crassicaudatus Geoffroy 
ao nosso especime, ele 56 os atacou ao fim 
de 3 mas sem outra alimenta~ao, mesmo as
sim s6 ingerindo a cabe~a e parte do t6rax, 
fato talvez devido ao desagradavel odor ori
undo da secre~ao da glandula gular desse 
molossideo e que provavelmente atua como 
uma forma de defesa contra posslveis pre
dadores, aMm das fun~5es sugeridas por 
QUAY (1970) . 

Em varias ocaSlOes deixamos nosso 
exemplar sem alimento por 3 a 4 dias e ofe
recemos insetos diversos: baratas (Peripla
neta americana), cole6pteros escarabeideos 
(Geniates barbatus) , mariposas (Sphingir 
dae) e ort6pteros diversos, sem que qual
quer um deles tivesse side apreendido. En
tretanto, quando oferecemos baratas, obser
vamos que 0 nosso exemplar logo investia 
sobre as mesmas, sem contudo captura-las, 
fato que talvez possa ser explicado pela mo
vi~entagao rapida desses insetos, confundin
do 0 quiroptero. 

Em outras oportunidades of ere cern os 
frutas: bananas (Musa spp.), mamao (Cari
ca papaya), manga (Mangifera indica), sa
poti (Achras sapota) e abio (Lucuma cai
mito) e nenhuma delas foi ingerida, mesmo 
quando deixamos nosso exemplar sem ali
menta'iao por varios dias: 

Em todas as ocasi6es que pudemos pre
senciar a apreensao das pres as, verificamos 

Fig. 1 - Chrotopterus auritus australis logo apos 
capturar urn camundongo. 
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que as mesmas erarn atentamente seguidas 
em seus movimentos pelo nosso especime, 
o que parece demonstrar que a visao desem
penha importante papel na captura do ali
mento. Apesar do voo pausado de que e do
tado, C. auritus realiza uma investida bas
tante rapid a sabre a vitima, imobilizando-a, 
imediatamente, com violenta mordida des
ferida na regiao posterior da cabe~a. No 
caso de camundongos, especie mais utili

zada como fonte de alimenta, a morte quase 

sempre foi instantanea, raramente observan
do-se contral,;oes por parte da vitima. Ime

diatamente antes de se lan~ar sabre a presa, 
o nOSSQ exemplar emitia uma vibrat;;ao sono

ra curta e rapida, fato que nos possibilitava 
predizer com seguran~a a momenta em que 

a camundongo seria capturado. 

Para apreender a presa, nosso exemplar 

praticamente pousava sobre a sua vltima, 

F ig. 2 - Chrotopterus auritus australis utilizando 
os polegares para segurar a presa. 

no chao, encobrindo-a com seu corpo e em 
fragoes de segundo al~ava YOO, carregando 
na boca 0 alimento, dependurando-se, sem
pre, em urn ponto escolhido para pouso no 
interior do morcegario. E digno de nota 0 

fato de que quando fornecemos como ali
mento exemplares de Akodon arviculoides 
os rnesrnos apresentavarn urn peso medio de 

35 g 0 que equivale a quase a metade ( :0 

peso do predador, 0 que contudo, nao im

pediu que 0 morcego, com YOO firme, carR 

regasse a sua presa para 0 local de pouso. 

C. auritus sempre mantendo a presa em 

sua boca iniciava a ingestao pela cabe~a, 

utilizando as polegares para melhor segurar 

o alimento. A ingestao de urn camundongo 

levava de 40 a 55 minutos, sendo geralmente 

desprezados 0 estomago, intestinos, dentes e 

cauda. Quando, propositalmente, assustava

mos 0 quir6ptero para for~a-lo a deixar cair 

o alimento, observamos que depois de alguns 

minutos a presa era novamente recolhida do 

chao para ser ingerida. Ap6s a ingestao do 

alimento, 0 morcego freqiientemente lambia 

os polegares e partes do patagio, realizando 

a limpeza dessas regioes. 

N osso exemplar acostumou-se de tal 

forma a receber alimento que, ao entrarmos 

no morcegario, emitia curtos sons agudos . . 

Apesar de regularmente procurarmos off'reR 

eel' alimento ao entardecer, algumas ve

zes 0 fizemos pela manha, fato que nao al

terou 0 comportamento do animal. 

Essa especie, segundo a proposi~ao de 

VERSCHUREN (1957) seria classificada como 

interna livre, fit6fila, lit6fila ou antrop6fila. 

Nosso exemplar, desde que foi colocado no 

morcegario, apesar do relativo espaC50 dis

ponivel, elegeu urn ponto onde passava a 

maior parte do tempo, s6 se utilizando de 

outros locais de pouso quando espantado pe

la nossa presen<;a. Esse local tambem era 

utilizado para a ingestao das presas, £ato 

comprovado pelo acumulo de restos de ali

mentos e fezes. 
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ABSTRACT 

In this paper the authors give some 
informations about the habits of the Peters' 
False Vampire Bat Chrotopterus auritus 
australis Thomas, 1905. 
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